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da confederaqao geral do trabalho

EDITORIAL
t evident* que o pais esti a softer uma tremenda criseque afccta todos os sectores e todas as actividades; o d«-temprego agrava-se ao m«mo tempo que a escalada dor

pregos dissolve o poder aquisitivo dos salirios. E se e certo
que © fasctsmo ja tinha esgotado as possibilidades das es-
truturas nacionais. tambem e certo que os sucessivos go-vemos que Ihe sucederam revelaram total iacapacidade enao tiveram nem dinamica nem recursos para evitar uma
crise tao profunda c uma desordem tao completa.

Partidos e MFA esgotaram a breve trecho, peia dema-
gia que mtentaram, as hipoteses da revolucao burguesa
que Ihes estariam destinadas, e as xhamadas extremas-

q
oei

ape,,ai *e dife,tfl?a"1 doj tefor-
rmstas (PC « PS) por engorgitar os dogmas pseudo-revo'u-
c.onar.os que aqueles adoptam, apenas aumentaram os fac-
tore, de desor.entapao e de deterioracao revolucionaria.

Mergulhados no caos politico, assoberbados com osevident©* sinais da crise economica, os partidos insensata-
mentc jogam os lances de sedijoes que Ihes facultem uma
supremacia governativa, supondo que outro Govern© mu-
r™ !

tumo catastrofico dos cinco govern©* anterior©*.

Lmol
d,re

,'

MS
.*

etquerdjs jogam no mesmo
p6trn d° h‘,c '

A pertir de.fa conih^i, define-*, e link* diviterfa
sepzr* © caos politic© da r*vo4ucio do c©*-

teudo revolucionirio da rrum>i

operario. oe aurogestao. das colectiv-xacoes
agrarias, e dos conteihos de moradore*. etc.

Wji ei.j iinha divisoria, que separa a hegemonia bur
guesa que resiste nas cupulas dos partidos. nas sdminis-
tracoes de empresas nacionalixadas e nas frentes unita-
rias dos chamados «a!iados» das classes trabathadoras, co-
meea agora a ser assaltada.

As reaccoes antipartidarias, o dinamismo das iniciati-

vas populares, mesmo quando debeis sao positivas, e eer-
tos sectores politicos pretendem aproveita-ias para se re-

temperarem.

A MARIE DOMINA A ESPANHA
Sob a capa do apartidarismo, os agentes partidirios

procuram agora influir nos orgaos revolucionirio* de base,
organixando aiguns ou lancando consignas que mobilixem
essas bases numa movimentacao meramente politica a par-
tidaria.

(Continua na pig. 8)

O Comite Peninsular da Fe-

dera<p3o Anarquista Ibenca en-
viou-nos um apelo, dirigido a
todo o mundo, sobre a onda de
repressao e morte com que 0
franquismo esta afogando a Es-
panha, e que a seguir publica-
mos.

As agrupaqdes anarco-sindi-
calistas e anarquistas portugue-
sas fazem divulgar este chama-
mento apelando para o protes-
to e a aepao ofensiva de todas
as forpas antitotahtarias capa-
zes de subverter a ameapa per-

manente do fascismo franquis-

ta. Eis o texto do apelo:

- A Espanha vem sendo, des-

de Marpo de 1939, um povo
martlrlzado, submetido ao terro-

rism© de um poder iiranico, fe-

roz e Inumano.

Neste pais, assassina-se por
ordem do alto. As ordens dra
conianas vem de cima e o apa-
relho repressivo obedec®, lun-

clona de manelra expedltlva, ce-

ga, brutal. Persegue, executa e
assassina.

Loglcamente, um monstro
deve morrer: Franco, o »eaudll-

lo», o verdugo malor do nosso
povo. £ ele o responsive) direc-

to de todos os desmandos, de
todas as torturas, de todas as

atrdcidades. das execupbes pe
to garrote vil de combaientes da
liberdade, dos assassinatos di-

tados friamente desde o alto,

lomentados pot esse Infame oe-

creto-lei chamado »antherroris-

ta», que oficlallza e consagra o
terrorlsmo Implacivel aplicado

pelo poder. Esse terrorlsmo que
leva perante o pelotio de exe-

cupio a juventude rebelde es-

panhola, para sangri-la e dlzi-

mi-la.

£-o ele, e s3o-no os set
cumpllces, quantos o sustenta
e apoiam.

£-o o regime franqulsta, qi
nao pode evolulr nem mudar <

natureza, Fasclsfa fol a sua oi

gem, e fascistas sao e serio <

suas estruturas. Se-lo-lam me
mo num hipotiilco pbs-tra

qulsmo continuador, com u
Juan Carlos impotente a si

frente.

Sio responsiveis todo
aqueles que se opfiem a Gra
de Revolupio espanhola, Iran

tormadora e depuradora. Aqu
les que devem ser varrldbs ti*

xoravelmente pelos impulses c

rebeldla Imparavel do povo. qi
rebentam, e rebentario cac
dta mats e com mats pujang
por todas as partes, surglnd
desta Imponente vaqa popula
peta aepdo multltudiniria, hr
freivel e generallzada.

O nosso povo quer set livn

e se-lo-ha!

A nossa luta em Espanha
nSo so pela nossa liberdadi

^(Continua na pig. 6-
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EDITORIAL
No dia 25 de Abril, quuando os trabalhadores

estavam na rua — confraternizando com os sol-

dados seus irmaos e o Pais exultava estremu-

nhado na esperanca da libertacao, Caetano, o

homem que dizia que «o poder nao cairia na rua»,

entregou a Spinola, no quartel do Carmo, as cha-

ves das algemas do Pais, transmitindo-lhes os seus

poderes. Nao foi em vao este acto. A «continui-

dade» teria uma nova imagem e a transapSo seria

feita pelo notario improvisado da ocasiao: o MFA.

Alguns dias apos, no 1, de Maio, os traba-

lhadores e os seus sindicatos espontaneamente
pactuavam na rua a sua uniao, mas no Estadio

quern falou, quern ditou, foram os partidos poli-

ticos e quantos pelo seu antifascismo procuravam

ja os degraus do Poder.

Estes factos determinaram as caracteristicas

da ascensao burguesa do capital financeiro e

industrial que procurava ultrapassar exclusiva-

mente o restrito quadro institucional do corpo-

rativismo.

Alucinado com uma vitoria a que o forcara a

falencia da guerra colonial, o ocasional MFA aco-

Ihe-se aos partidos que saiam da obscuridade ino-

perante para que o ajudem a manter em funcio-

namento a maquina administrativa. E estes. numa
situacao que nao criaram, amparam-se aquele

disputando a sua preferencia.

As reivindicacoes salariais dos trabalhadores
i« am mnuiinanln nne nnaHrnc cinHiraic rnrnnra-

Ate ai o esquema dos acontecimentos nao

afectaria as estruturas capitalistas nem o Estado

como gestor politico, e os partidos coligados na

«continuidade» outorgada a Spinola advogavam
uma politica de austeridade economica, classifi-

cando de «irrealistas e oportunistas- algumas

precarias reclamacbes salariais, como fez o PC
em vertigem ascensional.

DOIS CAMINHOS

Mas as estruturas do Pais por demais debeis

e os partidos coligados, procurando cada urn au-

diencia e clientelas eleitorais, nao tern qualquer

resposta para a agudizacao das relapSes de pro-

ducao e para a crise instituicional que vinha de

longe, agravada com a falencia de empresas que
viviam amparadas ao regime anterior, o encerra-

mento doutras por premeditado «lock-out» e a

fuga dos capitais organizada a vontade pelos mag-
gnates.

E os governos, como provisorios. simplesmen-

te se sucedem.
As lutas dos trabalhadores pela sua sobrevi-

vencia toma novas amplitudes, na medida em que
tern de tomar por suas maos as medidas de cir-

cunstancia que poem em causa o proprio sistema

capitalista da produpao, as estruturas urbanas e
administrativas, privilegios sociais e o aparelho

burocratico do Estado. e em especial industrias

em declinio.

Pelo dinamismo da sua propria funpao histo-

rica sao os trabalhadores que tomam a iniciativa

de responder aos graves problemas que se apre-

sentam intervindo na alteracao das relacoes de
produpao e criando novos esquemas de relacoes
enriaie a nartir rins rentrns de convivennia hu-

Assim, se processa a demarcacao entre o pro-

cesso de recuperapao capitalista e estatal do sis-

tema em crise, e a formapao de novas formas de

relacoes democraticas e federalistas que afron-

tavam o aparelho centralista do Estado. Mas e

ainda no seio deste que a classe dominante por

via dos partidos de esquerda ou de direita pro-

curam recuperar o espaco e o poder em declinio.

6 ainda no seio do Estado que se eliminam os

diferendos de interesses, procurando estabelecer

uma vantajosa correlacao de forcas. Sera essa

a funcao do Conselho da Revolucao.

0 CAPITALISMO RECUPERA

A essa demarcapao corresponderia inevitavel-

mente a confrontapao. Os poderes politicos e os

privilegios economicos correspondentes teriam

de ser recuperados, e acaba o Estado por procu-

rar recupera-los, pois o capitalismo privado per-

dera ja as faculdades de recuperapao.

O Estado recorre as chamadas nacionaliza-

coes com a cumplicidade dos partidos intitula-

dos de esquerda ou extrema esquerda, e ate de

alguns sindicatos, como imagem duma pretensa

socializapao. mas que naturalmente se processa

em termos de estatizacao. E as actividades esta-

tizadas escapam assim ao controlo dos trabalha-

dores, e onde quer que ainda coexistam, vao

sendo cada vez mais absorvidas por comissoes

burocraticas e tecnocratas que enxameiam os

partidos apresentando-se pomposamente na fra-

seologia leninista como «os aliados naturais da

classe trabalhadora».

Para que a confrontapao nao seja frontal a

nivef dos poderes do Estado estes seriam recu-

perados, e as comissoes de trabalhadores. de
moradores ou de aldeias, as colectivizacoes agra-
ES9 eariom inetnimantolliaHae a intanrarlae nne
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EDITORIAL
Se nao fora a iniciativa e decisao dos camponeses

alentejanos de ocuparem e cultivarem os latifundios, cuja

existencia, por si so, era um verdadeiro insulto a miseria

em que vivia a maior parte da popula$ao dos campos;
se nao fora o entusiasmo com que esses mesmos campo-
neses se votaram ao trabalKo, transformando infindaveis

extensoes de terras, muitas vezes incultas, e algumas cri-

minosamente guardadas apenas para coutos de ca^a,

em fontes de imediata riqueza, onde cresce o trigo ou se

apascenta o gado; se nao fora as experiences autoges-

tionarias nos sectores secundaria e terciario, em fabricas

e empresas que os capitalistas em fuga abandonaram,
levando consigo os bens que podiam; se nao fora ainda

outras expontaneas accoes revoluciondrias, algumas das

quais apontaram um rumo ao mundo, como por exemplo
as ocupa^oes de casas devolutas no interesse da colec-

tividade; se nao fora tudo isto, o 25 de Abril ter-se-ia

afogado irremediavelmente numa absoluta paralisia eco-

nomica, arrastando consigo a miseria, a fome e o desem-

prego, ou entao confinar-se-ia a triste mediocridade dum
pronunciamento militar, inspirado por capitaes e domi-

nado por generais, que cumpriria o seu destino sem

horizontes e sem grandeza.

Mas tal nao aconteceu, e nao aconteceu justamente

devido a oc$ao desenvolvida, desde as primeiras fToras

da queda do fascismo, pelas classes mais. desfavorecidas,

para empregarmos uma expressao oficialmente consa-

grada, que salvaram o Pais do caos e a Revolugao do

oprobio.

Sob este aspecto, nunca sera demais salientar a actua-

cao verdadeiramente revolucionaria dos camponeses

alentejanos, que souberam interpretar na pratica e no

momento oporiuno o conceito libertario da accao directa.

Milhares e milhares de hectares de terras, algumas aban-

donadas, maninhas, foram ocupadas, lavradas, semeadas,

(Contiv.ua na S.‘ pdg.)
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0 CONTRA-POOER POPULAR
A politico de qualquer Estado,

fascista, «comunista» ou demo-
cratic, parte do conceito global

dos mfetesses e da
domina na sociedade. Dai nas-

ce uma ordenc^ao que tende a

dominar todas as relates so-

ciais e visa a proteger;o que con-

sidera a ordem estabelecida.

A politico do Estado e sempre
uma ditadura que se gera nele

para condicionar todos os recur-

sos e todas as actividades, e os

homens sao sujeitos a maquina
da producao e vivem nas condi-

coes que facilitam o aparelho

mercantil e o lucro.

Todas as necessidades huma-
nas se comercializaram, e quan-
do a sociedade Ihe oferece os
'prV’fulo

5
'oo os services apenas

visa o lucro, e nao tern, por con-

sequencia, objectives de facuttar

as pessoas o estilo de vida ca-

paz de Ihe garantir seguranca,

estabilidade e bem-estar.

A inseguran^a economica dos

que nao dominam o aparelho

da producao nem se instalaram

nas fun^oes de gestao tecnica

ou burocrdtica, permanece mes-

mo quando a tecnica e o pro-

gresso podem facultar maiores

e melhores condi$oes de existen-

cia. E o aumento da riqueza

chamada «prosperidade nac

nal», nao corresponde as con
coes materials da <yui»3nei«i !

mana nem se traduz na mell

ria das condiqoes individuals

colectivas de vida.

Geralmente aos Governos
mais visivel a necessidade

aperfeicoar o aparelho 'fiscal

eficiencia da maquina policia

do exercito, as trocas comerci

que garantam as empresas m<

tadas do que aperceber-se <

necessidades da vida local,

(Continua na pdg. 3

OS SINDICATOS COMO ARMA REVOiUCIONARi/
Em artigo anterior, aflor&mos al-

uminas ideias sobre a ascensao da

:ecnoburocracia. Hoje contimiamos o

issunto.

Num livro publicado em 1914, «The

Managerial Revolution*, James Bur.

ian indlcava que a future. classe di-

rigente seria constltuida nao pelos

proprietdrios dos meios de prodngao,

mas aim pelos lndlviduos que na ac-

;ual sociedade desempenham fungoes

^cnicas e adminlstrativas de chefia.

Estes (tAcnicos e burocratas) oontro-

laria os instrumeintos de producao e

receberiam uma parte excepcional da

iistrlbuigao dos lucros. Os capitalis-

tas que tfem side os benetficiados, por

manterem os direitos de proprieda-

de dos instrumentos de produg&o. —
Transmitldos por heranga ou doagao

e garantidos pelo Estado —
,
os che-

fes das modemas empresas viriam

(ou estao hoje em dia) a obter indi-

rectamente esses benefidos atravAs

do controlo do Estado,' e das empre-

sas. O Estado, em ultima hipdtese

atraves das nacionalizag&es controla-

ria directamente toda a produgao e

aboilria com os capitalistas privados.

As empresas e o Estado seria para

todos os efeitos «propriedade do gru-

po ou classes de dirigentes*. isso se-

ria o suficiente para os colocar numa
poslgao de classe dominante; pela

transtferSncia dos meios de produg&o

das maos dos capitalistas para as

maos dos chafes das empresas e do

Estado (nas maos da burocracia e

mdlitares), a tecnoburocracia ascen-

deria a classe ou grupo dominante

(dirigente) de toda a sociedade.

ApeSar do contexto reaccion&rio do

livro, o que ele expunha foi e come-

gou a ser amplamente discutido, no-

meadameube por vdrios marxistas.

Contudo, a ascensao desta nova

classe j& tinha sido denunciada no

sAculo passado pelos anarquistas: en-

tao era ela um «mito», hoje uma
realidade que alguns ou quase todos

os marxistas apresentam. como fatal

ou necess&ria para o tprogresso*

.

Baknine foi mais longe ao assocaar

o marxismo & tecnoburocracia.

S U M A R I O
SOBEREX: TRABALHADO-

RES SEM ORDENADO
HA DOIS MESES

n PAsnsMO f os RE-

3.° Pag.

FRANCA, 1936

OS NOSSOS LEITORES ES-

CREVEM-NOS

Centrais

6.° Pag.

O problema da necessidade dos tAc.

nicos 4 profundamente falseado,

quando nos dizem que eles est&o

«mais habilitado6» para assumir a

direegao da sociedade1

,
que os res-

tantes trabalhadores. Nao falamos

aqui dessa burocracia (profissional)

que chefia os partidos^ v&rios sindi-

catos, associagSes disto e daquilo —
nds recusaimo-la pela base.

oem negarmos a neceissldade de

certos tecnicos, o que Ihe recusamos

6 qualquer poder ou direcg&o dos

assuntos colectivos; estes, os tecno-

burocratas, devdm integrar-se no

processo prodiutivo e dele fazdrem

parte como simples conselheiros tCcni-

cos. A gestao ou direegdo da socie-

dade deVe ser sempre fiundaanentada

nos colectivos (assembleias e oongres.

sos) de base. Caso oontr&rio de novo

terlamos a sociedade de classes re.

construida na sua forma embriond-

ria: dirigentes/dlrlgidos.

A revolugao social 6 a superagao

da sociedade! de classes e necessaria-

mente da prdprda tecnoburocracia.

Podemos agora acrescentar

mesmo os «sovietes» da Russima.

•conselhos* da Hiingria, Alemar

Itdlia, etc. nunca conseguiram r

damente coordienar-se & escala de

do um pais. Nem reorganizar as i

vidades econdmicas, mais que ao

vel de uma empresa, a© nlvel de

sector ou da economia de um
;

qualquer. E, este 6 sem diivida

aspecto fundamental para a cons

gao da autogestdo; sem uma rep<

rdpida a este probleima, a autoge:

nao terd viabilidade possivel -

luta contra a opressao e a explore

4 longa, mas a dualidade de pod)

6 muito breve uma revolugao.

Parece-nos que a organ!zagao

dlcal — pelo seu alcance territo:

atravds de federagoes e a confed

gdo de sindicatos, 6 insubstituive

menos que os cconselhos* ou «coi

sdes de trabalhadores*, criem n<

sindicatos ou federagods de sind

tos d escala de todo um Pais,

nao signiflca que nao estejamos i

tra os actuals «sindicatos*
^
e o si

calismo predominante. O tconse:



ANTIGO ORGAO
DA CONFEDERACAO GERAL DO TRABALHO

ANO IH — IV SERIE

MENSAL— MARCO DE 1977— PR

JORNAL ANARCO - SINDI

iPV.
EDITORIAL
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Depois de encerrcdo o Congresso dos Sindicatos e

indispensavel verificar quais os seus resultados; se o

movimento sindical rerlectiu sobre a soa crise organica,

da sua ainda evidente estruturacao e mentalidade oorpo-

rativa de que ainda nao se libertou, se evitou a crise

e a cisao, e se o que ficou representa triunfo, se as par-

celas que ficaram de fora sao despreziveis.

Do lado da Intersindical urn certo triunfalismo dissi"

mula a debilidade estrutural e o receio da consuma^ao

duma cisao com o aparecimenfo doutra central sindi-

cal, alias de igual teor. J

Esta debilidade come?a a revelar-se na imprecisao

da sua tornado de posicao nos conflitos laborais pre-

sentes, congratulando-se que esses conflitos tenham dodo
abertura ao didlogo, omitindo-se o vago dessas lutas e

dos seus resultados.

Doutro modo, a Intersindical nao se apercebendo da

despropornao da capacidade reinvindicativa dos diver-

sos sectores do trabalho que origina a diferencia<;ao cada

vez Imaior dos condicoes economicas e regalias entre

os trabalhadores, apenas procura utilizar as movimento

9oes que se produzam para dourar a sua «vitalidade

sindical» e aproveita-las como jogos ofensivos convenien-

tes a obtusa estrategia do P. C. com o qua! a Intersindical

se sincronizo.

6 evidente que deste modo se torna cada vez mais

precaria a indispensavel solidariedade e colabora^ao en-

tre os sectcres do trabalho mais desafogados e os tra-

balhadores de debeis industries e arfesanatos, pelo que se

afastam, nao bastando para cobrir este vago a dema-

gogia dos discursos dos dirigentes alinhados ou os cornu

nicados pagos nas paginas dos jornais.

A Intersindical cumprindo o seu destino reformisfa

e de alinhar a dasse trabalhadora com a politico do

Estado, na esperan^a que pela via politico venha depois

a domina-lo, porcura ja, em tom semi amistoso, colaborar

num pacto social para o Plano Economico e pela boca

dos seus chefes congratula-se com o dialoao, prometendo

com essa abertura «nao desencadearem Tutas politicas».

Oscilando entre um dialogo que a nada pode con-

duzir e a colabora^ao na qual se pode pactuar por cima

dos trabalhadores, a Intersindical paira por cima do mo-

vimento governando uma politico sobre as debeis reso-

lucoes do Congresso dum progresso de accao e cademo
reivindicativo que eles mesmo oonsideram moderado, e

que assenta simplesmente no jogo dos contratos de tra-

balho que ocupam permanentemente a burocracia dirr

gente dos sindicatos, mas cada um por si, procurando os

simples benetfeios corporativos.

Nao esta nos pianos de accao nem nos quadros de

organizacao medularmente corporativos, a envergadura

duma ac^ao geral dos sindicatos e dos trabalhadores

na dqresa das condicoes de vida de toda a popula^ao,

como o custo da vida, da habitacao, da seguran^a social,

e muito iprincipalmente duma transformacao das formas

de producao, do convivio urbano, da cultura, a que os

sindicatos se mostram estranhos, bastando-lhes a pana-

ceia «duma via para o socialismo» deixada propositada-

mente ao cuidado dos partidos politicos.

(Continua na 7." pdg.J

O CONGRESSO DA INTI

E AGORA?
O movimento sindical esta

mais do que nunca em crise... A
verdade porem, e que apos'o 25

de Abril, embora criadas deter-

minadas condicoes para a sua

efectiva (re)constru?ao. Tal nao
sucedeu.

mente incapazes de correspon-

der as lutas que se irao seguir:

desenvolvem-se, por toda a par-

te, as comissoes de trabalhado-

res que ate ao 25 de Novembro
de 1975, conduzem a maioria

das lutas.

Mas, as propostas

serao uma alternativ

os trabalhadores?

UM CONGRESSO E

Desde a abertura marcelista

(1968-69) que elementos afectos

ao P- C. P. e d C E. U. D. (P. S.)

e outros, come?aram a intervir

no interior dos «sindicatos na’

cionais». Derrubado o regime

fascista, o P. C. P. apoderou-se
rapidamente de inumeras direc-

coes sindicais, e ao mesmo tem-

po e-lhes confiado o Ministerio

do Trabalho — come^a entao o
seu domrnio no movimento sin-

dical.

Contudo, as estruturas corpo-

rativistas (intactas) sao absoluta-

«Sem quadros sindioais», len-

tamente o P. S. ganha em algu-

mas direc?oes e adquire impor-
tantes posigoes no Movimento
Sindicol.

O Primeiro Congresso da In-

tersindical, em 1975, onde Vasco
Gonpalves defende a lei da Uni-

cidade Sindical — passa como
mais um Congresso. As lutas dos
trabalhadores sao conduzidas
a margem dos sindicatos.
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OS NOSSOS LEITORES ESCRE-

VEM-NOS

LINHA DE FOGO
BCBCwrmvic niiMA bfvoiu.

O P. C. P., depois de atacar

as comissoes de trabalhadores
apoia-as, mas vai reforcando
continuamente o seu aparelho
ao nivel dos sindictos. A roptura

da alian^a P. S./P. C P. — am-
bos em luta pelo poder — que
se produz em 1975, come?a. a

atingir o sindicalismo dominan-
te.

Progressivamente as posi?oes
rnn.co Homrtr/~nnrln <=» i ninHn

Com a participant

delegados, dos qua
direito a voto, em re|

de 272 sindicatos— <

dos mesmos nao er

na Inter—representor

de 1.689.424 traball

Federanoes, 17 Unic
e 7 Unioes locais.

Os trabalhos de
gresso da Inter e con
C. G. T. P. (Confedei

dos Trabalhadores F

iniciaram-se as 9 ho
nutos do dia 27 de -

voz de Jose Judas d<

do da Intersindical.

do patrioticamente c

cionol...

Na sessao da tar<

a discussao de um
«chave» deste Congr
tatutos» da Confede
foi dificil a C. N. O
o seu projecto «com
teranoes». . . Estes Es

nem nao apenas a e;
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Naquela alvorada de Abril, largamente precedida
de campanhasieleiforais daudicantes, sem objectives :on-

cretos, empoladas de ambiguidades assomavam desde
logo as ambigoes do ,poder. Todo o resto se improvisa-

ria.

Desmoronova-se um Governo e uma precaria econo-
mia. Debandavam os responsaveis e os capitais, en-
quanto os inovos liders politicos se aprestavam para
ocupar os lugares-chave, recompondo o aparelho do
Estado e preservando o sistema.

Nao socederia tao facil a Imutagao nas fabricas e nas
localidades, onde se trabalha e vive. Fechavam fabricas,
desapareciam aiercados, maquinaria e materias primas.
A liberdade submergia com o espectro da miseria en-
quanto a nivel do Estado os golpes de astiicia ocupa-
vam as novas figures politicos.

Os trabalhadores encontraram em si metodos e so-

lutes. Ocuparam-se fabricas para po-la s a funcionar;
tentou-se co-lectivizar a economia e « produgao; nas zo-
nas urbanas ou rurais criaram-se orgaos populares que
tentaram resolver os problemas das populagoes.

Este novo poder, iria embater com os poderes tradi-

croriais.

As experiencias seriam .relizes ou infelizes, segundo
um conjunto de circunstancias que decorriam da crise das
instituigoes. Certas fabricas produziam artigos isolados
para mercados restritos que logo se fecharam, muitas
outros, como da construgao civil, funcionavam num sis-

tema de especulagao e ludibrio que so funcionariam com
os aventureiros. Impunha-se uma reestruturagao.

Este grande movimenfo, de espontaneidade, nao se
articulou porque os sindicatos no seu raquitismo corpo-
rativo, arrastados para o acaudilhamento politico nao ul-

tropassaram o apego as contratagoes e as seducoes sala-
riais, e nao se dedicaram a garantir e consolidar o que
de mais valido se gerara na situagao revolucionaria ine-

vitavel.

Os partidos marxistas, prisioneiros da sua ortodoxia
ja ultrapassada por novas realidades, vieram confundir a
colectivizagao com as nacionalizagoes, inoperantes ate
nos esquemas de certas experiencias burguesas Reda-
maram-se desvairadamente nacionalizagoes que hipote-
cavam ao Estado as forgas economicas que poderiam
dinamizar Juma nova economia, e que convinha as hostes
tecnoburocratas para as ocuparem, dominarem e recons-
truirem sobre novas bases um capitalismo de Estado.

Misturaram-se capciosas nacionalizagoes com expe-
riencias de gestao operaria que resultavam de imperiosas
circunstancias, e neste campo os partidos, na busca de
esteios economicos e politicos, entraram a corroer e do-
minar, onde os sindicatos deveriam ter intervido com
uma visao revolucionaria e a sua independence. Come-
gava a estar gorada a situagao revolucionaria.

Ainda agora o Congresso da Intersindical foi alheio

a esses grandes problemas da gestao operaria, nem dele

pode cuidar; apenas continuou o paliativo das naciona-
lizagoes, experiencias goradas. E as empresas em gestao
operaria e intervencionadas caminham com diversos re-

Foi astim a fjepiosdc do entusiasmo popular em SS de Abri dm 197f...

ATE ONDE
PARTILHAREMOS
A CRISE?

Esta crise que agora se faz

sentir dolorosamente, se e certo

que vem de longe, e e a propria
estiiutura economica e politica

que se deoompoe, nao e menos
certo que se agravou nestes ul-

timos tres anos em que os di-

versos partidos, da direita e da
esquerda, disputaram o poder e,

para tanto, desencadearam a

voragem dos arrivistas e os gol.

pes para lograr ou cobrir posi-

goes. e a sua ineficacia.

Os pregos vem subindo assus-
tadoramente; nenhum poder os
domina nem enfretnta; a espe-
culagao oampeia. E sera o Esta.
do capaz dp deter essa vertigem
aitista dos pregos? Nao cremos.

Sao os proprios mecanismos do
mercaxio que favorecem esta au-

bida.

Toda uma gasta politica de
pregos favorecidos desaba ruido-
mente; a produgao interna de
produtos alimentares e doutros
artigos e baixissima; quase tu-

do se imports e quase nada se

Dos seis governos provisorios

onde pontificaram todos os ilus-

tres politicos e surpreendentes
militares, comunistas, socialis-

tas, terceiro-mundistas e outros
mais, ficou a contipuagao da
desordem econdmica e o esgo-

tamento das energias revolucio-

narias que despontaram.

O sistema em crise procura
simplesmente recuperar e como
sempre «para salvor a Nagdo»,
decarrega-se sobre o pais o

agravamento de impostos, o au-

mento de pregos, uma politica

de austeridade que melhor se

define por miseria.

Os pregos sobem sempre, e de
subito e como e norma, desaba
sobre nos o «pacote» de medi-
das esmagador, como a desvalo-

rizagao do escudo e muitas res-

trigoes. Ao mesmo tempo nego-
ceiam-se emprestimos e procu-

siste-se, que sera isto uma via

para o socialismo.

Pretende-se assegurar pregos
com o celebre «cabaz de com-
pras», tao exiguo, que quase e

so cabaz. E com tudo qualnto pe-

saee indispensavel ao minimc
de vida da populagao que vivs

apenas de salarios que excede
o cabaz, continuara a agrava-

rem-se os sous custos sem lima-

tes.

Austeridade, piano economicc
e contrato social e o pano d«

fundo de uma politica que ten;

por fim recompor o sistema
economico e politico que entim
em crise.

Se os partidos politicos, nc
tablado do Estado jogam ai
suas oportunidades do Poder
onde estao os sindicatos come
expressao dos trabalhadores'
Que posigao tomam?

Recuperados pelo sistema eff

crise, manipulados pelas cupu
las partidarias, os sindicatos

optam pela competigao salaria

atraves das complicadas nego
ciagoes contratuais ques usten
tarn por si uma nutrida vaga d<

lideres burocriticos, mas jogan
tambem na hipotese do partidc





Esie torna) foF oulrora urn dlario. oraSo da Confe- mas. escondem a verdade e mampulam a opirdao pu-
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EDITORIAL
A queda do regime fascista que acumu-

lara todas as contradigdes e esgotara as ins-

tituicoes que pretendeu sustentar, pos em evi-

dencia a profundidade da sua crise. Bastou o

choque emocional do golpe militar para que
todo o aparelho economico abalasse, as indus-

trias comecassem a ruir e o polvo bancario

aparecesse como a unica dinamica da precaria

economia.

Estavamos, pois, perante as condigoes du-
rna situacao revolucionaria. Apenas a correla-

?ao de forcas se apresentava em desequilibrio.

A media burguesia e a classe media, total-

mente aiienadas as fun;oes burocraticas duma
economia apoiada na tutela do Estado, diri-

ge-se para a persistence do sistema. As classes

trabalhadoras, engrenadas pelos sindicatos

nacionais ao sistema pelos mecanismos buro-
craticos da contratacao do trabalho, perma-
necem agarradas a ilusao das garantias corpo-

-Pese -sofere-TT socfedade portuguesa a

ilusao de cerca de trinta anos de campanhas
eleitorais como forma esperan^ada de trans-

forma;ao milagrosa da sociedade portuguesa.

A colectivizacao agraria e as experiences
autogestionarias da total iniciativa dos cam-
poneses e dos trabalhadores processam-se sem
uma transforma$ao consequente do aparelho

economico e do mecanismo de mercado; o

processo politico intacto adapta-se a um for-

malismo da democracia. As nacionalizacoes

que se processam no puro estilo da estatizacao

nao acompanham os processos autogestiona-

rios, mas vem a veicular a formacao da nova

classe dos gestores burocraticos, sem nocao
do que sera uma reconstruct socialista duma
sociedade em crise.

A situacao revolucionaria nao teve o indis-

pensavel percurso da colectivizacao nem arti-

culou um sistema. Dominou o processo poli-

tico em sistema de competi;ao partidaria

(Continua na pag. 4)

O rapto e execugao de Hans
Schleyer, um dos patroes da
«democratica» Republica Fede-
ral Alema— mais alema que fe-

deral, mais federal que repu-
blica —

,
por parte de um

comando de um tal «Ex6rcito
Vermelho», o sequestra de um
aviao da Lufthansa pelo mes-
mo, fez a imprensa de todo o
mundo, a portuguesa particu-
larmente — honrosa excepgao
para o «Pagina Um», — carre-
gar as tintas do terrorismo (?)
anarquista, como e o caso de
«0 Didrio», que aprovejta para
fazer propaganda antilibertaria
(vide o n.° 540, do dia 20-10-77

deste jornal). A reacgao da im-
prensa ligada a organizacoes ou
classes com interesses de” poder,

em todo o mundo, a sua preo-
cupagao em denegrir o Movi-
mento Libertario Alemao, e res-

suscitar a estopada figura do
anarquista vestido, sinistramen-
te, de preto, com os bolsos
cheios de bombas, s6 demonstra
o receio que as formas reaccio-
narias fern do Movimento Liber-
tario Internacional, em crescen-
te desenvolvimento. Porque os
libertarios alemaes reconstrui-
ram a central sindical revolu-
ciondria dos trabalhadores do
seu pais, porque em Espanha a
C.N.T. demonstra que o sindi-

calismo vertical e reformista
esta ultrapassado, porque em
Italia, a Federa^ao Anarquista
Italiana impulsiona o trabalho
revolucionario de base, porque,

O l.° de Maio Libertdrio em Lisboa. A presenga da juventude

Porque as nacionalizacoes?

Porque as desintervencoes?
No nosso s£culo, sobretudo de-

pois da Primeira Grande Guerra,

em quase todos os pafses, o Es-

tado detem hoje um largo sector

dos bens de produgao, os quais

embora nao sejam propriedade

privada, sao capitalistas as rela-

goes de produgao.

A nacionalizagao de empresas,

e mesmo a constituigao de pode-

rosos grupos de empresas geridas

pelo Estado, nao significam, neces-

sariamente, medidas contr^rias ao

desenvolvimento do capitalismo

privado. Mussolini criou, por

exemplo, o I. R. I. (Instituto de

Reconstrugao Industrial) base do
muito importante sector publico

italiano. Franco, tr§s anos ap6s

de uma maneira geral, em todo
o mundo, o Movimento Liberta-
rio ganha novas forcas com a
crise do sistema capitalista e do
socialismo «cientifico» da URSS
e da China. E bastante signifi-

cative que uma organizagao que
nunca se identificou com o anar-
quismo, uma organizagao que
considera a URSS como regiao
socialista mais avangada e o
pais que mais apoiou os povos
do terceiro mundo na luta con-
tra o imperialism©, seja imedia-
tamente identificada, pela im-
prensa mundial, com o movi-
mento libertario, e o anarquismo
venha k baila como sinonimo de
terrorismo.

(Continua na pag. 6)

ter eonquistado o poder, criou o
I. N. I. (Instituto Nacional de In-

ddsria), o qual possui um nume-
roso grupo de empresas espanho-

las, abrangendo variadissimas acti-

vidades. As nacionalizagoes fran-

cesas, apos o fim da Segunda Guer-

ra Mundial, nao constituiram um
golpe mortal para o patronato

frances. Alias se o Estado tomar

a seu cargo as actividades pouco

rentiveis, mas indispensaveis, o

sector privado at6 agradece, sobre-

-tudo se a direegao das empresas

nacionalizadas vier a fazer-se de

acordo com os interesses parti-

culares (por exemplo, o forneci-

mento as empresas privadas de

electricidade, transportes a pre-

gos inferiores ao custo da produ-

gao, ou seja, subsidiadas pelo

Estado).

O capitalismo privado, balanga

em quase todos os pafses (em
proporgoes diversas), entre o sec-

tor privado e o sector publico. A
burguesia—em decadencia—,pro-

cura equilibrar e tirar proveito,

quanto possfvel, destas relagoes.

As nacionalizagoes e interven-

goes do Estado em Portugal, feitas

na sequSncia do 1 1 de Margo, fo-

ram processadas na base duma
estrategia que tinha em vista o

capitalismo de Estado. O partido

comunista era o seu principal im-

pulsionador, e idedlogo.

Ao subtrairem ao poder priva-

do, atraves das nacionalizacoes, a

Banca, os Seguros e as principais

indi)strias basicas, destruiam

assim para este, as suas principais

fontes de acumulagao de capital.

Os Bancos e os Seguros, atraves

das participagoes, dos cr4ditos,

mantinham na sua dependencia

milhares e milhares de pequenas

e m6dias empresas privadas.

Estas nacionalizagoes, ao trans-

ferirem os meios de produgao para

o aparelho estatal, eram assim, o
meio imediato de passagem ao

capitalismo de Estado. Elas per-

mitem, sem tocar nas relagoes de

poder (dirigentes/dirigidos), am-
pliar e consolidar um sistema

tecnoburocr^tico de gestao do ca-

pitalismo. Neste sistema os ope-

rarios e outros trabalhadores, con-

tinuam a ser os executantes de de-

cis6es que nao tomaram. O Esta-

do-Partido, assume as fungoes de

coordenador e idedlogo central.

Na propaganda do Partido Co-

munista, e nao s6, o «sector na-

cionalizado nao e capitalista*,

porque a propriedade esti nas

maos do Estado... Paul Sweezy,

(in «A Transigao para o Socialis-

mo*), escreve: «Certos marxistas

pretendem que uma sociedade s6

pode ser capitalista a partir do
momento em que a propriedade

dos meios de produgao e explici-

tamente considerada legal*. A jus-

tificagao de tal raciocfnio, 6 no

fundo negar «uma realidade a

Leste*: o capitalismo de Estado.

As relagdes capitalistas expri-

mem-se em relagoes de poder, ou

(Continua na pag. 4)
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CENTRAIS NUCLEARES

Portugal vai ser urn dos

caixotes do lixo da Europa?

EDITORIAL
O pais assistiu serenamente, embora apreen-

sivo, a luta feroz que em S. Bento os partidos tra-

varam na disputa do poder.

Os deputados da esquerda ou da direita fala-

vam, inflamados, em nome dos trabalhadores, ou

do povo, evocando a democracia e a Constituigao.

Por fim derrubaram o governo.

Enquanto o drama do pais real aumentava, os

pregos sobem assustadoramente e a especulagao

campeia, os partidos recolhem aos bastidores

para explorarem as suas hipdteses, estabelecerem

os seus pactos ou plataformas com vista ao Poder.

O pais crucificado ve os pretorianos jogarem

a sua tunica.

£ esta a democracia classica, a Constituigao

que certos partidos juram defender em nome dos

trabalhadores. £ esta a democracia das assem-

bleias politicas que regulam o jogo dos interesses

dominantes, em que pontificam a classe dirigente

e a nova classe de gestores, de tecnoburocratas

que vao enxameando o aparelho do Estado, as

nacionalizacoes e as empresas intervencionadas.

Assim conclui o celebre «processo revolucio-

nSrlo em curso»!

A Intersindical ou a Carta Aberta postaram-se

jacentes ao conflito politico apoiando as suas alie-

nantes, aguardando submissas a descoberta do

jogo para entrarem em novas jogadas.

O arranjo politico democratic© e constitutio-

nal revela a sua crise. Uma alternativa revolucio-

naria 6 cada vez mais imperiosa perante o fra-

casso das instituigdes, dos metodos reformistas

( Continua rui pdg. 6)

O CAMINHO DA

1

— A complexa situagao pollti-

ca que se vive neste pais b bem
revelada pela incapacidade mo-

mentanea que tem tanto as forgas

da burguesia e da burocracia como

as minorias revolucionbrias em
forjarem as respectivas alternati-

vas. A agudizagao da crise espi-

eaga sempre aqueles que lutam

pelo poder. E pode-se entao assis-

tlr a coisas do areo-da-velha. Um
exemplo — o debate gerado no

pentapartiderio parlamento a volta

de uma mogio de confianga apre-

sentada pelo governo a ele mesmo
e o resultado da respectiva vota-

gao sio a prova clara do alto grau

de cretinismo parlamentar a que

se chegou. A luta pelo poder, que

nao pode ser disfargada, e real-

mente maquiavblica. Os subterfu-

gios linguisticos, as demagogias,

os etogios, as insinuagoes, as mu-

tuas acusagoes sao o indicio de

que se foi atingido por um maso-

quismo poltico, e sb assim se po-

dera entender todo o esforgo feito

durante essa maratona em recinto

fechado. O rembdio para isto tera

de ser encontrado pela prbtiea re-

volucionbria, rompendo com a de-

clamacao por burocratas da es-

trambotica sonatina burguesa ou

vice-versa. Nao sao apenas os

maestros que tem de mudar. E

tudo.

2

— Apesar das forgas em luta

serem heterogeneas, tanto bur-

gueses como burocratas estao de

acordo num ponto— e neeessb rio

conquistar e manter o poder. O
que os faz divergir 6 a maneira

de o utilizarem. Dai que se observe

uma certa pulverizagao em ambas

as fileiras. Enquanto que os pri-

ineiros pretendem uma abertura

ao capitalismo de monopblio com
a respectiva insergao na sua esfera

de influbneia e os segundos defen -

dem o capitalismo burocratico de

Estado, com a respectiva territo-

rializagao burocratica, no seu inte-

rior, todavia, assiste-se a opgoes

por modelos diferenciados no que

ao funcionamento concerne. Desde

o modelo nacional-socialista ou

fascists defendido pelas forgas res-

tauracionistas que desceram de

brago estendido a rua no primeiro

de Dezembro, ate ao modelo pre-

sidencialista a de Gaulle ou ao

modelo da social-democracia ale-

ma, para nao falar do modelo

Ao ler nos jomais franceses
certos artigos sobre as negocia-
goes para a entrada de Portugal
no Mercado Comum, apercebi-
-me de que um dos pontos de
interesse para a Alemanha e
para a Franca c a instalagao de
nove centrais nucleares no nos-

so pais.

Nao sei se os portugueses es-

tao informados sobre esse pro-
jecto, e sobre os perigos a que
tais centrais expoem a popula-
cao, mas penso que e urgente
conhecer os pesados inconve-

nientes da energia nuclear e sa-

ber o que o governo prepara
nas nossas costas.

Para os paises europeus mui-
to industrializados, a subida de
prego do petr61eo, constituiu

um freio ao desenvolvimento do
sistema capitalista, e os seus di-

rigentes inquietos de verem fu-

gir-lhes a miragem do cresci-

mento infinito da produgao, ten-

Jai-am instalar nos seus territo-

nos, centrais produtoras de
energia nuclear. Ora, essas cen-

trais funcionam todas utilizando

o arrefecimento pela agua, o

que implica o emprego de enor-

mes quantidades de agua (uma
central mbdia de 4x1300 M\ve,
evapora no Verao tanta Agua
como a que consome uma cida-

de de um milhao de habitan-

tes), que sd poderA ser extraida

dos rios ou do mar e que 6 ex-

pelida a uma temperature de
tal modo elevada que a vida

aquatica se torna impossivel e

todos os peixes morrem

UTOPIA
«yankee», sao exemplos das prefe-

rences funcionais das forgas da

burguesia. Quanto a opgao pelo

modelo de capitalismo burocrbtieo

de Estado o seu leque estende-se

desde o modelo albanbs ou chines

atb ao modelo sovibtico ou cubano.

O homem da rua e assim colo-

cado perante a alternativa — alge-

mas douradas ou algemas pratea-

das. E o mais engragado e que pre-

tendem convence-lo de que esta

b que b a alternativa. E muitas ve-

zes tem-no conseguido. Quando se

descobre ja e tarde e entao fica-se

a espera do massacre que surgira

a primeira tentative de levanta-

mento.

3

-— Tentar romper com isto

signifies procurar viver de outra

maneira a partir de agora. Mas o

agora e um agora de crise. Quais

as saidas que nao conduzam aos

universos concentracionarios?

As minorias revolucionirias por-

que recusam quaisquer espbeies de

algemas terao de esforgar-se por

encontrar meios que sejam con-

sentaneos com os objectivos que

se propbem atingir.

(Crmiinun tin ode. 4 )

Para albm disso, nenhuma so
lugao eficiente foi encontrada
para resolver o problema dos
residuos radioactivos. Uma bar-
ra de uranio usado que sai das
centrais esta ultra irradiada e
mata um homem em vinte mi-
nutos e a trinta metros. Estas
barras impossiveis de destruir
sao acumuladas em tanques
especiais, verdadeiros pogos de
morte, onde a minima brecha e
catastrdfica.

Quanto aos residuos radioacti-
vos liquidos, sao actualmente
deitados nos rios e nos mares
e vao deste modo contaminar
nao so todos os que entram em
contacto com essa agua, mas
tambem a terra e consequente-
mente as cultures, e o lengol de
agua subterraneo que alimenta
os pogos da populagao local.

Em pequenas doses, a ra-

dioactividade nao e imediata-
mente mortal, mas provoca dai
a cinco, dez ou vinte anos, um
numero elevado de cancros. Nas
mulheres que sofreram radia-
g6es foi detectado um numero
excepcionalmente elevado de
partos prematuros e de nasci-
mentos de criangas anormais.
Mas e impossivel provar que
um cancro ou uma malforma-
gao sao devidos a uma fuga de
residuos radioactivos, a unica
prova deste dominio 6 de ordem
estatistica, e os casos indivi-
duais sao sistematicamente
ignorados.

Ehirante o ano passado, tres
grandes centrais nucleares ame-
ricanas tiveram fugas de resi-

duos radioactivos que poluiram
a agua, o ar, e a terra durante
periodos que foram ate tres me-
ses dada a dificuldade de en-
contrar a causa da fuga. Es-
cusado sera dizer que a popu-
lagao nao tem o minimo con-
trole sobre o bom ou mau fun-
cionamento das ditas centrais,
que em caso de acidente os po-
deres publicos e os interesses

privados abafam o sucedido, e
que as pessoas se limitam a so-

frer as consequencias ou entao,
como 6 cada vez mais corrente,
organizam-se em «comit6s de
defesa dos cidadaos» e opoem-
-se pela forga k construgao de
novas centrais.

Na Alemanha como na Fran-
ga, os movimentos ecologistas
tem mobilizado centenas de mi-
lhar de pessoas na luta contra
a politica da energia nuclear,
luta essa que se efectua com a
ocupagao dos terrenos onde a
construgao vai ter lugar, por
violentos afrontamentos com a
policia, e por uma desobedien-
cia civica de recusa do paga-
mento das contas de electrici-

dade e dos impostos.

As primeiras vitdrias dos
C. D. C. comegam a aparecer: a
construgao do reactor nuclear
de Brokdorf (Alemanha) serd
interrompida por decisao do

listas.

A revolta contra o «nuclear»,
simbolo do poder totalitario e
arbitrario do grande capital so-

bre os individuos incapazes de
controlarem as suas consequen-
cias, veio desencadear uma for-

tissima vaga de descontenta-
mento que estd a alastrar e a
transformar se em luta organi-
zada, sobre os problemas da vi-

da do dia a dia. Os ecologistas
franceses conseguiram assim
uma percentagem importante de
votos nas eleigoes municipals k
volta dos seguintes temas: «Vi-
ver melhor consumindo melhor,
mas menos. Trabalhar menos
produzindo coisas mais durd-
veis e mais titeis para todos.
Executar bem um trabalho de
que se gosta, em vez de se ten-

tar ser mais bem pago por um
trabalho que se detesta. Nao
aceitar destruigoes irremedid-

( Continua na pdg. 3)

18 DE JANEIRO DE 1934
Dominando o pals com a policia e o exercito, do-

mesticadas as classes media e burguesa no compro-
misso historico da «salvacao nacional», Salazar lan$a

a sua unicidade e decreta a sujeicao dos Sindicatos a

unidade do poder totalitario do Estado fascista.

Correspondendo ao brado de luta da G.G.T., neste

memoravel dia 18 de Janeiro de 1934, os trabalhadores

lan;am-se a luta. Sao esmagados pela forga.

Passados 43 anos novas unicidades se tentam, e o

objectivo do 18 de Janeiro ainda nao foi alcangado. Os
Sindicatos tem obediencias politicas, mas a experiencia

vai produzindo os seus frutos.

Prestemos homenagem aos combatentes que luta-

ram, foram deportados, e morreram nas plagas africa-

nas, para libertar os sindicatos.

E diga-se tambem: o 18 de Janeiro de 1934 foi uma
luta dos trabalhadores e dos seus sindicatos livres con-

tra a unicidade de Salazar.



AVENCA
JORNAL ANARCO-SINDICALISTA PORTE

*W!r pago

A
ANTIGO ORGAO DA CONFEDERA£AO GERAL DO TRABALHO ANO IV - IV SERIE - N.° 39 - MENSAL - FEVEREIRO DE 1978 - 7$50

ililares e a burguesia
A forga esta na origem do po-

der. A organizagao da violSncia,

necessaria para o domfnio e ex-

ploragao dos grupos ou classes

que detem o poder, ocopa urn lu-

gar sempre privilegiado na orga-

nizagao social.

O poder militar esteve at6 ao

capitalismo ligado de um modo
directo aos grupos que detinham

as terras. A nobreza por exemplo,

fez da carreira das armas a sua

ocupagao preferida, aquela que a

justificava.

A burguesia ao afasti-la da

Histdria, arranjou-lhe a fungao

que ela exercia. Especializou os

corpos militares, transformando-

-os em organizagdes de assalaria-

dos. Os exercitos seriam a partir

daqui, desde a massa temporaria-

mente mobilizada aos quadros

permanentes, constituidos por as-

salariados da burguesia.

Este facto frequentemente es-

quecido tem como iremos ver con-

sequencias enormes.

Apesar de solidarios com o po-

der da burguesia, os militares fo-

ram sem dtfvida dos primeiros

tecnoburocratas que as sociedades

conheceram.

A crescente importSncia que eles

assumem, esta ligada a natureza

dos novos e sofisticados arma-

mentos. Estes exigem um numero

cada vez maior de tecnicos de ele-

vada qualificagao. A tecnologia e

quimica aplicada h destruigao,

esta hoje aperfeigoadissima. Dai

que a instrugao e formagao de

quadros militares, a investigagao

de novos armamentos requeiram

um reforgo do aparelho militar

Os conflitos entre os Estados, no-

meadamente entre os blocos mili-

tares pela hegemonia mondial,

contribuiram decisivamente para o

aumento do poder militar, ou nao

fosse este o Oltimo baluarte das

classes dominantes.

Quando estas linhas forem pu-

blicadas ja deve estar outro go-

verno no Poder. Os remendos, pro-

curados com tanta publicidade,

devem ter sido encontrados e cosi-

dos de modo a dar uma ideia aos

menos avisados de ter sido soiu-

cionada a crise.

Verdade? A crise encontrou so-

lucao? Crise porque? Solugao
como? O que e que mudou? Pois

nao estava tudo completo na orga-

nica do Poder Politico?

£ toda uma sdrie de perguntas,

e muitas mais se poderiam fazer,

mas resumindo:

Na Assembleia da Republics inv

talaram-se mais de 250 Deputados.

XVIII e XIX, a maioria dos oficiais

provinham ainda da aristocracia.

A partir da revolugao liberal de

1820, marcada por dois golpes

militares (um no Porto outro em
Lisboa), o exercito intervdm acti-

vamente na sociedade portuguesa.

Por exemplo, do sdculo XIX aos

nossos dias, este pais 6 varrido

por uma longa serie de tentativas

todos estudando os problemas do

Povo, que somos nos tambem, os

trabalhadores. E como alguns dos

senhores deputados sao pouco en-

tendidos em letras e leis, existem

varias comissdes para julgar da

boa redaccao dos documentos
aprovados pela Assembleia e da

sua constitucionalidade.

Por ordem descendente, temos

os virios Ministros, que sendo

muitos, no direr de alguns senho-

res deputados da Oposigao, ainda

acumulam pastas tais como o Mi-

nistro da Agriculture e Pescas e o

Ministro da Industrie e da Tecno-

logia. Mas para os aliviar do seu

muito trabalho, sao ajudados por

ou golpes militares. O golpismo,

instituiu-se como uma estrategia

politica frequentemente utilizada.

Os republicanos usam-na para der-

rubar a monarquia. Os mon^rqui-
cos para porem fim a republica.

A oposigao apelou para os milita-

res par& derrubar o fascismo. A
seguir ao golpe do 25 de Abril, a

(Continua na pdg. 4)

varios Secretaries e Subsecretarios

de Estado. Estes, por sua vez, sao

assistidos por Direetores Gerais e

estes ainda por Chefes de Repar-

tigao. E ficamos por aqui para nao

falarmos dos muitos Chefes de

Secgao, que enxameiam todos os

Ministerios.

Toda esta calamidade de servi-

gos, alguns sobrepostos, vdescen-

tralizam-se» em varias Comissdes

de estudo, estudos tao prolongs-

dos e eomplicados que as eomis-

soes chegam a ser extintas sem
terem ehegado ao fim, depois de

muitas resmas de papel gasto, a

provar da sua inutilidade, papel

(Continua na pdg. 4)

EDITORIAL
Andaram os partidos em acodadas nego-

ciacoes e continuant ainda a fazer o jogo das

suas oportunidades e dos seus trunfos em
beneficio das suas clientelas, e deste modo
puderam protelar uma crise que o pais esta

sofrendo. Mas se essa crise se prolongasse por

uma qualquer greve ou protesto de trabalha-

dores os partidos viriam acusa-los, mas como
e do seu jogo agora nao protestam.

O que se tcrnou evidente e que esta demo-
cracia e o que se chamou a «libertacao nacio-

nal» nao passam do processo que se tornou

necessario para alterar o esquema e o pessoal

politico para uma conveniencia do capitalismo

nacional. O que continua em jogo sao os inte-

resses de velhas e novas estruturas de explo-

ra$ao a defender ou a introduzir por solicita-

coes externas.

Continua a evocar-se os interesses dos tra-

balhadores, a fazer-se uso do estafado pane-

girico do «poder do povo», quando afinal sao

outros interesses que se movem, mesmo quan-

do se evocam as precarias «conquistas de

Abril», aqueles que os partidos postulavam
enquanto procuravam esgotar as iniciativas

introduzidas pelos trabalhadores.

Remediada a crise do governo resta-nos

por saber em que termos se convencionam os

emprestimos, as inversdes de capitais estran-

geiros de multinacionais, como nos impingem
as centrais nucleares e, sobretudo, em que ter-

mos serao enquadrados os salarios e os direi-

tos conquistados pelos trabalhadores, assim

como se condicionarao os interesses em jogo,

os que emergem ou os que submergem, as

arcaicas estruturas agrarias e os fundamentos
dum complexo militar industrial que se en-

quadre no sistema europeu em generalizacao.

Uns partidos jogam nos interesses tradi-

cionais, outros embarcam no famoso «com-

(Continua iia pdg. 4)

A solidariedade da tecnoburo-

cracia com a burguesia, a qual

fundamenta os exercitos em regi-

mes de capitalismo privado, pa-

rece tender a acabar. As experien-

cias em Africa, Asia e America La-

tina, apontam para a tomada do

poder pela tecnoburocracia: em
varios pafses, os exercitos tem

tornado o poder, e neles se man-

tern, procurando estatizar a eco-

nomia, e estruturar estas socieda-

des em termos de capitalismo de

estado, forma de organizagao so-

cial que Ihes assegura o poder do-

minante.

O CASO PORTUGUES

Em Portugal, o exercito assala-

riado, surgiu no seculo XVIII,

aquando da organizagao do seu

quadro permanente. Nos s6culos

TEMOS AFINAL
UMA RESPONSABILIDADE
Depois dos acontecimentos

que vivemos ultimamente, va-
riando duma situagao quase re-

volucion&ria em que emergiram
contrapoderes capazes de estru-
turar formas socialistas ate a
crise total da democracia par-
tidaria, estamos perante reali-

dades transcendentes que nos
anarquistas. anarco-sindicalistas
e trabalhadores de anseios li-

bertarios teremos que enfrentar
resolutamente.
Precisamos de concretizar os

termos em que temos de actuar,
de organizar forgas cor.scientes

e influentes Que possam consti-

tuir a altemativa que supere a
aridez e a desagregagao dos
factores revolucionarios.
Ao delirio frondista que os

fascismos e estalinismos intro-

UMA NOVA PIDE?
Nao estranhamos. Sabemos que

qualquer Estado, mesmo socialis-

ta, nao pode viver sem policia,

sem espias, e sem organismo re-

pressive, e por isso nao nos admi-

ra que tivessem restabelecido ofi-

cialmente um Servigo de Informa-

cao da Republica. O que achamos

e que nao necessitariam um titulo

tao eufemistieo ou tao ingenua-

mente puro para cobrir uma poli-

eia politica como Caetano usou

para sofismar a Pide chamando-

-Ihe Direccao Geral de Seguranga.

Assim o publico nao se confun-

dira supondo que aquele Servigo

dara as informagoes que as repar-

tigoes pubiicas geralmente nao dao

por preguica burocratica. Ou aque-

le servigo explicaria melhor a de-

claragao do imposto eomplemen-

tar que as finangas geralmente

nao sabem dar, mas sabem pro-

cessar?

duziram por toda a parte, que
geraram a massificagao dos mo-
vimentos populares e do proprto
sindicalismo, temos de respon-
der com um sentido de organi-
zagao embora fluido para evitar
novas vanguardas e carismas,
mas o suficientemente pratica-
vel em solidariedade, entre-aju-
da. diga-se mesmo dialogo, ca-
paz de concretizar acgoes vali-

das e continuas. Mas tambem e
essenciai que esta dinamica, de
que somos com certeza capazes,
nao seja para uso intemo, que
nao se limite ao castro ideold-
gico tornado uma organizagao
fechada, ciosamente especifica,
mas comunkativa, transmissora
e dinamizadora.
A .ALAS procura exactamente

ser esse estilo de organizagao,
ser essa altemativa. embora nao
se considers exclusiva nem em-
baragada se outras associagoes
de anarquistas, de anarco-sindi-
calistas ou de sindicalistas re-

volucionarios surgirem prati-
cando organizagoes mais rigidas
ou mais fluidas. O que imeressa
6 encontrar sempre maneiras de
conrcetizar acgoes conjuntas ou
convergentes por solidariedade
e cooperagao procurando o es-

senciai, isto e, que as ideias e
sobretudo a acgao se transmi-
tam para alem de nos de modo
a encontrarem acolhimento, ex-

periencia e pratica.
Se nos associamos de varios

modos para correspondermos ao
(Continua na pdg. 3)

CRISE DO GOVERNO

OU CRISE DO SISTEMA?



CARTA DE LONDRES

Dm aspecto da concentragao de protesto efectuada em Londres em
frente da Embaixada de Portugal

UMA GREVE INSOLITA

O caso de Afonso de Sousa,
o militante do PRP <iue foi con-
denado no dia 20 de Outubro do
ano passado pelo Tribunal Mi-
litar do Porto a 13 anos de pri-
sao, estd a ser motivo de in-

tensa solidariedade por parte de
vdrias dezenas de antifascistas
portugueses e ingleses em Lon
dres, capital bntdnica onde
Afonso de Sousa militou vdrios
anos na antiga Liga do Ensino
e da Cultura Portuguesa, antes
de voltar para Portugal logo a
seguir ao 25 de Abril de 1974.

Como deve ser do conheci-
mento publico em Portugal,
Afonso de Sousa foi acusado de
ter assaltado em Outubro de
1976, uma agenda bancaria em
Sao Mamede de Infesta (Porto)
e de ter roubado 5600 contos.
Ora Afonso de Sousa afirma
(assim como varias testemu-
nhas que o juiz nao quis tomar
em consideragao durante o jul-

gamento) que se encontrava em
Lisboa na data e hora do assalto
ao banco. Este facto importante
nao impediu que ele tenha sido
condenado injustamente a uma
severa pena de 13 anos.

A maneira fdrsica e politica-
mente tendenciosa como decor-
reu o seu julgamento, leva mui-
ta gente a crer que Afonso de
Sousa foi vitima duma conspi-
ragao polftica fascista pelo facto
dele ser um conhecido militante
do PRP.

Enquanto se levantam vozes
democrdticas em Portugal li-

gando o caso de Afonso de Sou-
sa com a investida da direita

(CDS e Cia.) contra a esquerda
portuguesa e as conquistas da
Revolugao do 25 de Abril de
1974, e minha opiniao que o jul-

gamento e condenagao deste an-

tifascista portugues de 27 anos
de idade tem implicagoes inter-

nacionais sinistras que ultrapas-
sam o ambito politico nacional
e que tem muito a ver. Quanto
a mim, com a vaga de repressao
policial que se desencadeou so-

bre- a esquerda europeia como
resultante das actividades arma-
das do grupo Baader-Meinhof,
Movimento 2 de Junho e conse-

quente agitagao polftica por par-

te dos seus simpatizantes.

Nao e quanto a mim por pura
coincidencia que Afonso de Sou-
sa seja condenado a 13 anos de
prisao precisamente na altura
em que as autoridades alemas
exerciam pressoes diplomaticas
e econ6micas sobre os outros
paises europeus, para que estes
finalmente alinhassem incondi-
cionalmente numa cooperagao
estatal e policial a nivel inter-

nacional (incluindo os paises da
Europa Oriental) na detecgao e
repressao do chamado terroris-

mo anarquista.

O sequestra de Hans -Martin
Schleyer, ex-nazi e chefe do pa-
tronato alemao ocidental, fez
como se sabe, tremer a grande
burguesia europeia e particular-
mente os estatistas ocidentais
responsaveis por man ter de pe
o regime capitalista vigente.

Neste contexto de violencia
armada, as autoridades alemas
nao tiveram grande dificuldade
em convencer os seus compar-
-sas europeus da necessidade de
se eliminar fisica e po:l::camen-
te qualquer mdividuo grupo
de individuos ligados a esouer-
da extraparlamentar europeia.
que, contrario as posigoes poli-
ticas dos partidos da esquerda
burguesa, sempre tentou com-
preender (simpatizando ate) c
fen6meno da guerrilha urbana
no pais mais afluente da Euro-
pa — a Alemanha Ocidental.

A que tipo de pressoes e chan-
tagens foram os dirigentes por-
tugueses sujeitos por parte dos
alemaes ocidentais, isso publi-
camente nao se sabe. Calcula-se
que, estando Portugal numa si-

tuagao econdmica precaria e de
pendente de emprestimos oci-

dentais, o nosso pais deve ter
sido um dos que sofreu as maio-
res pressoes para que um con-
trole efectivo fosse imposto so-

bre organizagoes da extrema-
-esquerda, o que talvez explique
a visita a Portugal do ministro

da Justiga da Republica Federal
Alema durante o periodo da
caga as bruxas (terroristas e
simpatizantes) por essa Europa
fora, em Setembro/Outubro de
1977.

Tera sido a condenagao do mi-
litante do PRP a 13 anos de pri-

sao um gesto de apaziguamento
Que satisfez os Alemaes, precisa-
mente numa dpoca em que a
imprensa portuguesa (A excep-
gao da imprensa anarquista e
do semanal «Pdgina Um») espe-
culava demagogicamente sobre
possiveis ligagoes entre terror-
ristas europeus com grupos po-
liticos (nunca nomeados pelos
jomais portugueses) da esquerda
revoluciondria em Portugal? Ou
serd o caso de Afonso de Sousa
simplesmente o resultado dos
esforgos feitos pela policia judi-
ciaria e pelas autoridades mili-
tares em Portugal de associar
organicamente o PRP partido
legal, com as defuntas (?) Bri-
gadas Revoluciondrias?

Resultando duma conspiragao
militar/fascista naiconal ou du-
ma conspiragao a nivel interna-
cional, o facto e que Afonso de
Sousa estd preso ha ja 15 me-
ses e que ele diz-se inocente, o
que e atestado por varias teste-

munhas que o viram em Lisboa
durante o periodo de tempo em
que ele e acusado de ter rou-
bado o banco no norte do pais.

As irregularidades que pun-
tuam este caso de justiga mili-
tar (Afonso foi condenado por
militares por estar ria tropa na
altura em que e acusado de ter
cometido o assalto.) poem em
duvida o saneamento efectua'do
depois do 25 de Abril no seio
da jurisprudencia portuguesa.
assim como a proclamada im-
parcialidade polftica dos tribu-
nal no nosso pais. Por isso se
estd a criar a volta da pessoa de
Afonso de Sousa ( independente-
mente da sua filiacao no PRP)
uma movimentagao solidaria
que exige das autoridades judi-

fascista seja julgado de novo
e desta vez imparcialmente, num
tribvmal civil se possivel for e

Transcrevemos parte du-

ma carta dos nossos cama-

radas de Portalegre Nicolau

Serrao e Joaquim Ceia

Trindade, que se dedicam

a iniciativas culturais e po-

pulares.

Nesta quadra natalicia, safa-

da, tecnocratizada e ligeiramen-
te podre, tanto eu como o Ceia
Trindade vos enviamos sauda-
goes mais do que nunca abjec-

cionistas e libertdrias.

Assinaldmos com saiisfagao a
reaparigao de «A Batalha» e in-

cluitnos nesta uma pequena con
rribuigdo da n/ parte, desejando
que o jomal, contra dificidda-
des e ventos contrdrios

.
siga

desmistificando e alertando as
mas orelhas para o que se pas
sa em tomo.
Tanto eu como o Ceia Trinda-

de apreciamos bastante o artigo
‘Violencia e Terrorismo», pu-
blicado no ultimo numero por
nos recebido. Apoiamos as teses
do seu autor. que consideramos
dentro da via abjeccionista (a
da «kabilidosa insiibmissao») e
aproveitamos para trazer d cola-
gdo a frase do nosso querido
amigo Andre Breton — «E esta
a ipoca em que a brutalidade
fisica substitui a passividade
mentaL* Com efeito, a violencia
verdadeira, a que transforma, e
mais qualquer coisa que a sim-
ples aparigdo fisica no palco da
rebeldia armada, pois nao de-

vemos esquecer que o capitalis-

mo e a burguesia dispoem de

na presenga de observadores da
Amnesty International de Lon-
dres a quern ja foi apresentado
o processo de Afonso de Sousa.

Foi nesse contexto soliddrio
que uns trinta portugueses e
alguns simpatizantes ingleses,
montaram um piquete de uma
hora (das 13 as 14 horas) no
passado sabado, dia 8 de Ja-
neiro, em frente a Embaixada
de Portugal em Londres (mal
comegou a concentragao em
frente a embaixada chegou uma
carrinha da policia que montou
guarda em frente ao edificio.
Presente tambem esteve um
agente da Special Branch a pai-
sana (policia politica britanica)
que identificou os organizado-
res deste piquete e que nos se-

guiu atd aos nossos carros apds
o piquete com a finalidade de
lhes tirar o numero de matri-
cula), tendo sido entregue na
Embaixada um abaixo assinado
dirigido ao Presidente da Repu-
blica exigindo Que Afonso Sousa
seja nova e imparcialmente jul-

gado.

Devido a natureza politica
deste caso e as futuras implica-
goes para todos n6s antifascis-

tas, possiveis vitimas de tais

conspiragoes estatais ou fascis-

tas, e imperativo que os anar-
quistas e libertarios portugue-
ses, independentemente do que
petisamos da validade ideoldgi-

ca da politica do PRP, partici-

pem na campanha de solidarie-

dade com Afonso de Sousa, que
se encontra preso no Forte de
Caxias — Reduto Norte, rodea-
do de bombistas, Pides e outra
escumalha politica que ja lhe

anda a rezar pela pele.

Ajudemos pois a libertar
Afonso de Sousa o mais depres-
sa possivel. antes que ele deci-

da, a maneira alema, de se «sui-

cidar» com um tiro na nuca.

Nunca se sabe o prego que os
militantes da esquerda revolu-
cionaria portuguesa possam vir
a pagar pelos'

-

favores moneta-
rios concedidos por Bona ao
Governo Portugues.

poderosas armas de repressao.

Contudo, nos dispomos duma
arma mais poderosa: o nosso
coragao afeito a liberdade e a
nossa razao afeita a (sur)reali-
dade: a luta, actualmente, poe-
-se noutros termos. E transfor-
mer o mundo e mudar a vida e
tarefa que exige toda a nossa
inteligencia, a nossa capacida-
de, a nossa autenticida.de; as
armas a utilizar devem ser ou-
tras, o que nao significa, eviden-
temente, que nao haja por vezes
necessidade de recorrer a elimi-

nagao fisica de determinados in-

dividuos-chave (e nao me re-

firo a figures de proa facil-

mente substituiveis mas aqueles
que estao de facto a comandar
o jogo). £ no piano social e no
piano psicologico que a luta
hoje se coloca: resistencia, pot
um lado, as aperfeigoadas tuni-
cas de castragdo mental que a
classe dominante estd a utilizar,

adubo indispensdvel para a sua
produgao de escravos e de men-
tecaptos; contra-ataque

,
por

outro lado, no piano da pratica
quotidiana e colectiva, median-
te metodos que nos sao pro-
prios e que ja caracterizavam no
passado a aegao de grupos li-

bertarios «avant la lettre»: os
cdtaros, os adeptos da Grande
Obra e, mais nos nossos dias, os
surrealistas verdadeiros (refiro-
-me aqueles que, sabendo que
«o sono da Razao engendra
monstros », nao se renderam as
gragas duvidosas do estalinis-

mo ou do ddlar).

£ necessario que, radicalmen
te, utUizemos a n/ inteligencia
e os nossos conhecimentos, ba-
tendo-nos taco a taco com a

Quem escreveu estas linhas
estava no dia 10 de Janeiro num
Posto da Previdencia, a fim de
consultar um medico. 0 medico
chegou 35 minutos depois da
hora marcada, mas ao que se
diz, outros medicos, quando nao
faltam, aparecem a hora normal
de sairem. Por isso, quando os
doentes sao pessoas da 3* idade,
em tratamentos de manutengao,
ao chegarem ao senhor Doutor
jd tem a receita pronta.
Sucedeu que eu, como tinha

de ir saber onde me devia diri-

gir, para entregar uma creden-
cial para consulta de especia-
lista, num monte de gente que
aguardava, fui informado que
os servigos administrativos es-

tavam encerrados. pois o pes-
sola estava em greve por 1/2
hora.
Fui ter com uma enfermeira

(que nao estava em greve) e
travou-se, entre os dois, este
didlogo

:

— Minha senhora, desejava sa-

ber onde me devo dirigir com
este papel.

escrevem
esterilizagdo mistico-burguesa
numa luta surda e implacdvel.
Outros o estao a fazer noutro
piano e posso mesmo afirmar-
-vos que a certo nivel se trava
uma batalha (que muito poucos
conhecem) contra as forgas con-

jugadas do capital, do jesuitis-

mo e do resto, que estd a dar os
seus frutos, mesmo que nao se-

jam evidentes para todos, enu-
cleados que tem os olhos pelos
processos subtis da Grande
Reacgao.

De Olhao escreve-nos o
camarada que tomou a si a

distribuigao local de «A Ba-
talha» :

Companheiros ! Muita satide e
que tudo vos corra pelo melhor.
Comegarei por vos dizer que

me congratulo com a saida de
«A Batalha», pois sendo ela um
jomal anarquista que preenche
um espago no movimento anar-
quista (o dos assalariados e da
influincia das conquistas no
seio dos trabalhadores) e por-
tanto indispensdvel.

E jd agora um conselho de
quem nao deseja ver «A Bata-
lha» desaparecer difinitivamen-
te. Nao se meta em altas cava-
larias para as quais nao tenham
fdiego e que financeiramente (6
maldita sociedade em que vive-

mos que nos obriga a preocupa-
goes destas) possam ser desas-
trosas.

Todos precisamos de «A Bata-
lha », ou de jomal dessas carac-
teristicas, por isso nao o afun-
dem.

— Ao guichet de entrada, mas
estd fechado por motivo da gre-
ve do pessoal administrative.

— E quem declarou a greve?

— Foram eles.

— Mas quem sdo eles?

— Nao sei, mas como dentro
de pouco tempo sao 3 horas, os
servigos reabrem e Id pode ser
informado.

Segui para junto de muitos
outros doentes, na sua maioria
velhos, que refilavam e aguar-
davam pacientemente.

Os servigos voltaram a fun-
cionar. Quando chegou a minha
vez, fiz as mesmas perguntas
sobre quem tinha declarado a
greve e obtive as mesmas res-
postas, com a diferenga de te-

rem sido dadas de md vontade.

Retirei e comecei a pensar:

Ai estd lima greve de traba-
lhadores, contra trabalhadores,
com a agravante de os atingi-
dos serem doentes e velhos na
sua maioria.

Tambdm fui grevista por mais
de uma vez, mas a grave era de-
cidida por n6s proprios, em As-
sembler Geral, sendo conhece-
dores das causas que a motiva-
vam, quem a dirigia e estdva-
mos ao corrente do curso da
sua duragao.

Mas hd mais:

Foi anunciada a publicagdo
de uma Portaria ministerial que
melhora os salarios do pessoal
da Previdencia.

Ora o pessoal, ao que sei
aceita essa portaria, nao so pela
melhoria salarial, mas ainda por
lhe concederem as chamadas
diutumidades, que sao outra
melhoria, agora que nao hd
admissoes nem promogoes de
pessoal.

Assim consideradas as coisas,
esta greve, declarada por eles,

pode muito bem ser oportunista
a fim de eles mostrarem que
foram quem forgou a publica-
gao da Portaria.

E assim vai a organizagao sin-
dical, que diz representar todos
os trabalhadores, mas que estes,
na sua grande maioria, nao
conhecem nem reconhecem, mas
que todos pagam.

Veremos agora, depois da sai-

da da Portaria e da acomodagao
do pessoal, o que fazem eles no
respeitante ao emperrado Con-
trato Colectivo de Trabalho. que
dizem nao ter tido seguimento
por manifesta md vontade mi-
nisterial.

Serd que o senhor ministro
sente algum dos efeitos destas
graves de trabalhadores contra
trabalhadores?

De onde nos veio isto?

E ate qaundo?

Janeiro de 1978.

J. F.

CLAUDE MOREIRA

Os nossos leitores

A BATALHA
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SINDICALISMO EM LUTA
Estes artigos tem como objective) langar um debate

sobre o sindicalismo em Portugal, e as vdrias concepcoes

sindicalistas nos ultimos cinquenta anos.

Para tanto julgamos fundamental partir de algumas
situa9oes «obscuras» no passado as quais, de uma forma
ou de outra, constituem o substracto do presente.

Os anos 20 constituem em Por-

tugal um dos pertodos mais cr(-

ticos e pol6micos. Ao longo de

uma d6cada, processaram-se acon-

tecimentos importanti'ssimos, como

a ascensao e a conquista do poder

pelo Salazarismo.

Como era a sociedade portu-

guesa de entao? Quais as forgas

em confronto? As influences in-

temacionais?

Uma verdade era evidente, o

Pais situava-se na cauda da Europa

em termos de desenvolvimento

tecnoldgico. A maioria das unida-

des de produgao eram ainda as

artesanais. Os centros industrials

estavam praticamente reduzidos a

Lisboa, Barreiro, SetObal, Porto,

Guimaraes, Braga, al6m da zona

da Covilha.

-T~wron^ ai " populate.
1

stirva
j

trabalhava nos campos.

O analfabetismo atingia em
1 920 cerca de 68 % da popu-

lagao.

Estes dados sao contudo insu-

ficientes para caracterizar a so-

ciedade portuguesa de ent§o. Inu-

meros outros factores temos de ter

em conta, como sejam os desequi-

librios regionais, a existSncia de

um «lmp6rio» colonial, a influen-

ce da Igreja, etc.

A participagao de Portugal na

Primeira Grande Guerra aprofun-

dou uma crise econdmica que era

aqui praticamente permanente.

A agravar isto, em 1920 eclodiu

uma crise a nfvel mundial. O seu

prolongamento em Portugal, alas-

trou-se at4 1925... Como sua con-

sequSncia, dezenas e dezenas de

falencias de empresas de todos os

sectores, sucederam-se. O aumen-

to do custo de vida, o desemprego,

subia em flecha.

Nao admira pois que a emigra-

gao, de 1920 a 1930, tenha atin-

gido 430 000 pessoas...

Internacionalmente, a crise das

democracias, o fascismo italiano

(a partir de 1922), a ditadura do

gener al Primo JRLvfira jsro .Espanha

(1923-30) exerciam aqui grande

influ&ncia.

Numa sociedade conservadora,

fortemente nacionalista, clerical, o

fascismo principia a ter eco. «Por

volta de 1926, como nota Oliveira

Marques, o fascismo comegava a

estar em moda em Portugal e a

conquistar certa popularidade —
sobretudo entre a Intelligentzia—

,

apontando-se as suas solugSes

EDITORIAL
Na logica do 1 ,° de Maio temos de fazer a

reflexao dos nossos problemas e equaciona-los

em termos de afirmagao e da nossa capaci-

dade revolucionSria. E perante o temporal que
nos a^oita ha que tomar decisoes, definir

objectives e alijar a carga das supersedes
politicas e partidarias que noutro estilo

amarram os trabalhadores a mendicidade pe-

rante o Poder como outrora.

O coiapso do fascismo implicaria uma pro-

funda transformacio social que come;aria pela

afirmacao do Homem sobre a massa-multidao,

dos elementos formativos da sociedade crian-

do a propria dinamica social. A revolucao que

se gerou foi exactamente nestes termos, mas
a heranca fascista era profunda e nao se dissi-

pava com demagogias nem com chefes popu-

iarizados.

As grandes linhas de transformacio da

sociedade portuguesa surgiram fora de todos

os aparelhos partidarios e do poder; o abalo

da velha estrutura agraria com a colectiviza-

cao, a autegestao sacudindo a modorra da

empresa privada. Mas estas iniciativas foram

dominadas pela partidarizacao, outra forma

(Contirma na pdg. 4)

como constituindo «a solugao* pa-

ra o caso portuguSs.

A corrupgao na primeira reptj-

blica fora generalizada, avoluman-

do-se nestes anos os escSndalos,

dando assim optimos argumentos

aos defensores da «ordem».

Dai que a maioria dos partidos

republicanos, incluindo o partido

social ista, apoiasse o movimento

militar do 28 de Maio de 1926,

o qual «se» desencadeou contra

a «corrupgao». A esolugao mili-

tar*, concretizada atrav6s de gol-

pes, possuia largas tradig6es em
Portugal, nomeadamente entre os

republicanos, de onde partira a

iniciativa do mesmo.

Trata-se de saber se o fascismo

em Portugal resulta de contradi-

goes no interior da prbpria bur-

guesia, ou se ele constitui uma
«saida» para conter as lutas dos

trabalhadores?

Nao 6 f4cil de responder a esta

questao. Nao restem duvidas da

enorme combatividade dos traba-

lhadores, quer dos centros indus-

trials quer dos campos (assala-

riados rurais). Por duas vezes se

declarou greve geral (em 1921 e

1922); a ligagao entre a cidade e

o campo, as greves de solidarieda-

de eram um facto. Mas nos cam-

pos as estruturas agririas caducas

continuavam. Apesar de tudo, a

C.G.T. clarificava certas posigSes.

Os atentados, nomeadamente os

da «Legiao Vermelha* (aparentada

com o Partido Corrvunista), gera-

vam uma enorme agitagao repres-

siva.

A burguesia nao parava de exi-

gir medidas cada vez mais severas.

(Continua na pdg. 2)

UMA IDEIA EM MARCHA

0 Ateneu Libertdrio

Esta langada a ideia da orga-

nizagao do Ateneu como centro
de divulgagao cultural, de deba-
te de ideias, de dinamizador du-

ma aegao popular de objeegao
aos dogmas da polltica, e de
altemativa a crise dos grandes
mitos e da sociedade.

A escola, a igreja, o sindicato
partidarizado, o quartel sao os
esteios duma sociedade que se

desagrega de todas as maneiras.
Necessitamos do encontro das
pessoas para a anilise crftica

dos acontecimentos e, sobretudo
das grandes mentiras conven-
cionais, para criarmos uma
mentalidade revolucionaria e

uma aegao criadora.

Acorramos a ajudar a criar

este centro de convergencia li-

bertdria. Deem as vossas ideias,

o vosso concurso traduzido em
aegao de apoio efectivo. E o
Ateneu sera o veiculo das ideias

libertdrias levadas a toda a
parte.

Dirijam-se por escrito a Apar-
tado 5085. Lisboa-5, para a nossa
redaegao— Av. Alvares Cabral,
27— Lisboa.

O l.° de Maio e luta
O l.° de Maio e a jornada anual dos tra-

balhadores como afirmacao das suas lutas

revolucionarias pela sua emancipa$ao com a

transformacio da sociedade no sentido das

aspiracoes humanas de liberdade, de justi^a

e de alegria de viver.

O l.° de Maio nao 6 a jornada folcldrica

que disfarga o louvor dos chefes politicos na

demanda do poder, nem a jogada dos parti-

dos manejados pelos tecnoburocratas erigidos

em «libertadores» dos trabalhadores, masca-

rados por uma falsa «opcao de classe».

O l.° de Maio tem de ter a imponencia das

grandes reflexoes colectivas sobre os objecti-

ves concretos da luta libertadora e dos pro-

blemas quotidianos que se esta enfrentando.

Nao tem musica nem competicoes desportivas

ao estilo festivo da Intersindical; e um debate

vivo, e a compenetracao da responsabilidade

histories, e a busca da solidariedade nas for-

mas de uniao consciente e criadora da nossa

propria emancipa^ao e para nao sermos nos,

os trabalhadores, os servigais de novos gover-

nos, de novos messias e muito menos de novas

ditaduras mascaradas de socialistas « de fat-

sos proletaries sobre o proprio proletariado.

Este e o verdadeiro l.° de Maio, libertario

e revolucionirio.

01.' de Maio que deviaser
Quando os dirigentes burocr^-

ticos dos sindicatos, esquecidos

dos seus lugares de trabalho, se

sentam nas salas do Ministlrio do

Trabalho para tagarelarem com o

ministro ou os representantes do

patronato sobre contratos de tra-

balho em negociagoes que podem
demorar meses, nao sabem, nem
querem saber do que foram as

lutas operdrias anteriores para ga-

rantirem a sobrevivencia sindical

e como se conquistaram regalias,

como as 8 horas de trabalho, que

transformaram profundamente a

condigao social dos trabalhadores.

Sao essas lutas memorlveis e

decislvas que transformaram o

mundo e resgataram os trabalha-

dores de condigdes servis e desu-

manas que estao sendo esquecidas

e desfiguradas e que slgnificam

verdadeiramente o 1.° de Maio re-

volucionario, ao mesmo tempo rei-

vindicativo de melhores condigoes

de vida mas na sequ&ncia duma
transformagao profunda da socie-

dade e do seu sistema economico.

As lutas operarias surgiam das

suas necessidades de melhoria, das

suas aspiragoes sociais e elabora-

vam-se nos locais de trabalho, su-

biam aos sindicatos e decidiam-se.

Eram todos os que sentiam o Im-

perative da uniao que formulavam

as reivirtdicagdes e tragavam o

piano de luta.

Agora, os chamados dirigentes

sindlcais, ganhando ordenados dos

sindicatos, de quando em vez lem-

bram-se que h£ contratos de tra-

balho que estao abandonados, ou

que estao prestes a caducar, e so-

bem ao Mini$t6rio do Trabalho a

mendigar a sombra duma chama-

da legislagao social. Se a coise tar-

da, se o partido quer reclamar-se

do seu protecionismo, esses diri-

gentes, por desfastio, ordenam
uma greve de uma hora ou de

meio dia.

Essas lutas do passado, que hoje

esses mandarins sindlcais ignoram

ou desdenham, demandaram sa-

crificio e luta, conquistaram ao

patronato avido parcelas dos seus

exclusivos beneficios, e foram mar-

cadas com sangue e sacriffcios.

Houve greves memoraveis, prolon-

gadas, que suscitavam movimentos

de solidariedade dumas classes

pelas outras, e o I." de Maio era,

em cada ano a evocagao dessas

lutas, a afirmacao da solidariedade

entre as classes, e o protesto con-

tra as violencias, a continuidade

da luta pela transformagao social,

a realizagao dum socialismo sem

a nodoa de ditaduras, de ditadores

ou de abdicagao perante a burgue-

sia jacobina que sempre procurou

dominar os movimentos revolucio-

narios dos trabalhadores.

Nao eram comicios do l.° de

Maio eorrompidos, com generais e

chefes de governo a perorarem

arengas demag6gicas, nem falavam

os chefes de partido. Eram jorna-

das dos trabalhadores que irra-

(Continua na pdg. 6)
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SINDICAUSMO EM
Nao existe evidentemenle um sindicalismo «unico»,

«verdadeiro», mas vdrias concepgoes de sindicalismo. Desde
1942 aos nossos dias, quais as formas sindicals em choque?
O que constitui hoje o «sindicalismo »? Qual o panel inte-

grador on desalienante que os sindicatos assumem perante
o sistema? Que alternatives? Eis algumas das questoes de
fundo a debater.

A adulteragilo do l.'de Maio
O l.° de Maio nasceu no seio das lutas dos trabalhadores pelas

snas arduas conquistas e assumiu a grandeza das jomadas de afir-

magao revolucionaria, no fiemito da consciencializagao da missao
liistorica dos trabalhadores de construir uma sociedade na medida
do homem e dos seus valores.

Os partidos dltos operarios com a sua vocagao de conduzirem
os trabalhadores de cima, do Poder, renegaram esse dia como pro-

testo e como capacitagao dos trabalhadores para a sua auto-

-emancipagao.
A social democrada tomou o l.° de Maio uma festa do tra-

balho e no mesmo estiio o fascismo o tera tents ’o. Os partidos
comunistas, avidos do seu messianismo de ditadura, do partido e
dos «leaders», seguiram igual caminho.

Os anos quarenta (1940-1949),

represen tam outro dos peri'odos

mais importantes da histdria da

sociedade portuguesa (s6?). Dire-

mos que as condigSes favordveis a

implantagao e consolidagao dos

regimes fascistas na Peninsula Ibe-

rica mudam significativamente. A
derrota esmagadora do nazismo em
Leninegrado (1942) e um conjun-

to de acontecimentos neste ano

desfavoraveis ao bloco do «eixo»

reflectem-se em Portugal. Animam
a resistencia. Logo em Novembro

de 1942, produzem-se importantes

graves na regiao de Lisboa. Curio-

samente, e a partir daqui que o

partido comunista adquire certa

importSncia no movimento ope-

A ofensiva dos trabalhadores

continue em 1943 e 1944, mobili-

zando dezenas de milhar de traba-

ihadores da regiao de Lisboa e do

Ribatejo. A repressao 6 terrfvel:

inumeras prisoes, fabricas sao fe-

chadas durante meses. As cadeias

de tal maneira se enchem o que

os leva a recorrer bs pragas de

touros de Lisboa e Vila Franca...

Durante a guerra, a miseria
acentuou-se, quer com a falta de

generos, o mercado negro onde se

especulava b farta, para aldm disso

os salcirios eram baixfssimos.

Salazar sentiu que algo tinha

mudado no curso dos aconteci-

mentos mundiais, perante a previ-

sivel vitoria dos «aliados», apres-

sa-se a negociar: em troca da ma-

nutengao do poder, os «aliados»

(Estados Unidos), montam uma
base militar nos Agores...

Perante a pressao internacionai

que denuncia o regime fascista em
Portugal, Salazar tinha de mudar

de «imagem»: dissolve a Assem-

bieia Nacional, e em Novembro de

1945 convoca novas eleigoes. Fa-

la-se entao de «democracia orgS-

nica»...

Depois de 1945, o regime estre-

mece ainda mais: a burguesia an-

tifascista prepara golpes atr4s de

golpes depois do MUNAF de 1943,

langa o MUD de 1945, manifesta

os seus protestos— civicamente—
nas eleigdes, etc., etc.

LUTA-2
O movimento oper^rio mostrou

a sua combatividade inumeras ve-

zes, como nas greves violentas de

1947 nos estaleiros navais e na

cintura industrial de Lisboa.

A divisao entre os «aliados»,

com a clarificagao de dois gran-

des blocos: o burguSs (Estados

Unidos, Franga, Inglaterra, etc.), e

o tecnoburocratico (Russia, etc.),

e o infcio da aguerra fria», veio

em socorro de Salazar. A burgue-

sia internacionai estava agora mais

que nunca interessada no fascismo

na Peninsula Iberica: isso Ihe per-

mite afastar o perigo acomunis-

ta»... O regime reforga os seus

vinculos internacionais: entra na

NATO. O novo alento que adquire

depois de 1949 vai faz§-lo repen-

sar muitos aspectos. J. Pires Car-

doso, tedrico fascista de entao, fa-

lava dum acorporativismo autdno-

mo* o que coniugaria a dinamiza-

gao da iniciativa privada e o con-

trole indirecto do Estado corpora-

tivo.

Neste periodo, entre 1 950 e

1959, o movimento grevista esta-

lara inumeras vezes: como em
1951 entre os assalariados de Al-

piarga; em Maio de 1952 nas ceifas

do baixo Alentejo, de novo em
Maio de 1954 no Alentejo; a 12

de Julho de 1958 quando rebenta

uma greve polltica nos arredores

de Lisboa, e no Alentejo contra a

burla eleitoral, de notar que neste

Oliimo, o povo de Cougo, apes a r

da sabotagem do PCP, ocupa a

vila e liberta os presos do posto

da G. N. R.

A questao das coldnias torna-se

dia-a-dia mais importante. A des-

colonizagao que os regimes euro-

peus sao forgados a fazer depois

da 2.‘ Guerra Mundial encontra

em Portugal a mais viva oposigao

no governo.

(Continua na pdg. 3)

CENTRO DE
documentacAo
libertAria
A repressao fez perder muita

documentagao hist6rica que d
hoje necessdria para identificar

o movimento sindical que tive-

mos c as organizagoes que afir-

maram os propdsitos de eman-
cipagao.
Roda por ai muita histdria

feita de encomenda para justi-

ficar falsas posigoes.

E necessdrio juntar documen-
tos dispersos, arquivos impor-
tantes que a nao serem recolhi-

dos numa instituigao sdria e con-
sequente perder-se-ao com o
tempo c os descamirahos.
Temos ja bastante material, e

outro se consegue mas sera ne-

cessario instald-lo conveniente-
mente, e para isso langa-se a
ideia da criacao dum Centro de
Estudos Sociais e de Documen-
tagao LibertAria.

Aceitamos ideias, ofertas, e
carecemos de iniciativa. Respon-
dam e alvitrem.
Resposta a «A Batalha*, apar-

tado 5085 - Lisboa 5.

O l.° de Maio que ai tivemos
nao teve qualquer expressao
como dia de afirmagao e de for-

magao revolucionaria. A Inter-

sindical com o seu reformismo,
continua a dar ao 1° dc Maio
um signiiicado de marcha fol-

cldrica para estadear um predo-
minio de multidoes agregadas
no estiio folgazao do arsenal po-
litico dc qualquer governo de-

magdgico.
Deu vulto a cspectaculos des-

portivos sabendo ser o bpio das
multidoes, e num fim de festa,

meio arraial meio cortejo de
oferendas a manifestagao foi

acabar num fim de dia no Es-
tddio.
No comicio os vulgares dis-

cursos lidos, dando relevo aos
chavoes habituais criadores dum
panico colectivo que avulte a
missao salvadora do partido ou
da sua sucursal, a Inter. Nao se
analisaram os verdadeiros carac-
teres desta crise avassaladora
das prdprias instituigoes, nao se
esclareceram linhas dum socia-

lismo sem grupos ditatoriais ou
paternalistas, nao se delinearam
mbtodos de luta, e como nas
grandes missas entoou-se o sal-

mo da unidade que os unit&rios
despedagam em lutas ferinas, e

sempre em nome da unidade.
As mogdes postas a aclamagao

do auditorio nao alcangavam
uma qualquer posigao sindical

dos trabalhadores. Fazendo o
jogo parcial do imperialismo so-

vietico pretendeu um protesto
contra a bomba de neutroes
como se todo o material bdlico

na posse dos blocos imperialistas

nao fosse igualmente destrui-

dor, e, para fazer um namoro
a uma oportunidade de carrei-

rismo politico do PC marginali-
zado, fingiu um protesto contra
o separtismo insular.

Serao estes os cometimentos
que os trabalhadores terao dian-

le de si?

Este l.° de Maio como movi-
mentagao de multidao mostra
que no fundo o significado assu-
me com algum teor, muita re-

cordagao do l.° de Maio de 74
como regozijo colectivo, embora
ele tivesse sido o segundo acto
dos vendilhoes do templo: no
Carmo, o poder que nao caiu
na rua, no Estddio os partidos
que assumiram o papel dos pro-
fetas.

No 1° de~MaTo se fosse funda-
mental o comicio como afirma-
gao sindical, ainda que depois
se preenchesse com actos cul-

turais, realizaria o seu signifi-

cado. Mas andando pelo meio
da multidao mal palpitava o in-

teresse dos problemas sociais, a
hora hist6rica em que vivemos
nao era sentida e se nalguns
assumia em «slogans » nao se re-

percutia na multidao.

Neste 1.” de Maio nao faltou
a sociedade de consumo no es-

tiio dos arraiais, as barracas de
comes e bebes e doutros comer-
cios. Outras formagoes politicas

imitaram o estiio.

0 l.° de Maio no eonceito dos
partidos so pode ter o caracter
dum acto de fe na sua missao
redentora ao estiio das Teste-
munhas de Jeova.

EDITORIAL
Utilizando os meios de comunicacao o Go-

verno alardeia a sua confian^a nos seus pro-

gramas para recuperar o pais e sucessivamen-

te agrava os presos dos generos, dos materials,

dos servicos e os impostos, tudo o que recai

directa e pesadamente na exausta economia
das familias trabalhadoras. E gradualmente as

estruturas que acusaram falencia vao sendo

reconstituidas, usando-se para isso a empolada
argumentacao que ja fizera eseola nos tempos
passados.

Nos quadros desta democracia os partidos

jogam as suas oportunidades, tentam as que
Ihes gsrantam posigoes, criticando-se mutua-

mente sem nada trazerem de novo.

O PC, mordendo a raiva da sua margina-

lizacao, ensaia um namoro e os seus tecnobu-

rocratas ja apresentaram propostas de recupe-

ragao com que se aproximam dum envergo-

nhado eurocomunismo, com os seus deputa-

dos trajando a rigor nas recepgoes do rei de

Espanha.

Fazem-se grandes emprestimos que o pais

tera de pagar onerosamente. Se e certo que o

desabar do sistema colonial mostrou a debili-

dade das estruturas resta saber se a hipoteca,

os compromissos de cedencia dos nossos mer-

cados de trabalho e todos os condicionamen-

(Continua na pdg. 4)

Repressao e
Com uma tecnica dos «coman-

dos» as Brigadas Vermelhas
raptaram Aldo Moro, e elimina-
ram os seus «gorilas». Durante
o seu sequestro o aparelho re-

pressivo do Estado italiano fa-

rejou sem exito revelando que
afinal tambem tem os seus de-

saires c limitagoes.
As Brigadas ofereceram a tro-

ca de Aldo Moro pelos seus
membros que estavam a ser
julgados. A razao de Estado, a
lei “penal e o prestlgio dos par-
tidos foi posto em jogo. Desde
a serafica Democracia Crista ate

ao stalinista PC se pos em coro
o protesto contra o terrorismo
envolvendo os movimentos sin-

dicais nesse protesto a que nada
o pode ligar.

0 Estado nao cede, os parti-

dos socialista e democrata cris-

tao vacilaram, s6 o PC se tor-

nou adverso a qualquer transi-

gencia. Aldo Moro, politico po-
cieroso, tornara-se simples bola
de bilhar : a sua vida, apesar da
sua influencia, nao Valeria o de-

sabar da ordem juridica e esta-

tal e consumou-se o inevitavel

:

fei executado e abandonado por
esc&meo quase a porta do PC
e da Democracia Crista.

terrorismo
0 classificado terrorismo t >r-

na-se objecto de novas leis re-

presivas, da condenagao pdbli-

ca; exige-se a sua repressao diz-

-se para tranquilidade piiblica,

para restabelecer a ordem legal.

Os sindicatos reformistas e
stalinistas italianos apoiam o
aparelho repressivo do Estado
para eliminar o « terrorismo#,
insensatez evidente j& porque o
aparelho do Estado 6 o terro-

rismo organizado, actuando to-

dos os dias e a todas as horas,
mas o clima de apoio macigo
fayorece a generalizagao dos
processos coercivos e repressi-

vos. As leis de excepgao cobrem
a tirania; os mais inofensivos
actos individuais podem ser
considerados terroristas.

De resto o rapto de Aldo Moro
e um acidente da luta pela con-
quista do poder. Ser abatido a
tiro ou nas umas eleitorais sao
resultados do jogo.
O terrorismo surge exacta-

mente com a frustragao das es-

perangas e do fascinio marxista-
-leninista. A tomada do poder
para uma ditadura sobre o pro-
letariado pelos partidos cornu-

(Continua na pdg. 6)
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A seguir ao 25 de Abril, assistimos a criaga© de inumeras organi-

zagoes dos trabalhadores, como as comissoes de trabalhadores que entao

se generalizaram e ultrapassaram os sindicatos corporativos inoperantes,

palco de disputas pela sua conquista.

A burguesia e esquerda tecnoburocratica (PS, PCP) estao no poder,

tentando cada uma por seu lado conduzir os acontecimentos em seu

favor.

Se atendermos a que eram o PCP e o PS que rapidamente conseguem,

saneando fascistas, oeupar as direcgSes sindicais, percebemos a im-

portSncia das suas posigoes depois de 1974.

Logo em 30 de Maio de 1974, dirigentes sindicais afectos ao partido

comunista na Intersindicai dirigem ataques aos trabalhadores que entrant

em luta por melhores salarios. O PCP chega mesmo a denunciar como

fascistas os trabalhadores das padarias em luta.

Ha um debate a fazer entre os mllitantes anarquistas

e anarco-sindicalistas, continuamente adiado desde a tra-

gica morte da CGT ks maos do fascismo. Esse debate, que

consistira no aprofundamento das teses libertarias em
relagao ao movimento operkrio, tera que traduzir-se num
empenhamento total, da parte de todos n6s, na criagao de

um movimento operdrio anarco-sindicalista, de um movi-

mento (que nao terd de ser uma organizagao, mas uma
corrente, uma coisa que se move e alarga, que se estende

como um no e deixa

radical e insubmisso.

A NECESSIDAOE

DO ANARCO-SINDICAUSMO

Todos nfis, os que obrigados
pela condigao de nascimento e

de sobrevivencia somos obriga-

dos a vendermo-nos quotidiana-

mente no mercado do trabalho

e os que, no desemprego, sen-

tem as agruras de um insufi-

ciente poder de compra, e quer
nos situemos na fiptica anar-

quista individualista, anarco-

-comunista ou anarco-sindicalis-

ta, sentimos diariamente a ne-

cessidade da existencia de um
forte movimento anarco-sindica-

lista, traduzido ou nao num
qualquer tipo de organizacao
sindical. Isto e, muito embora
a organizacao federativa, como
o foi a CGT, nao tenha ainda
possibilidades de existencia, pois

n5o existem as partes a federar

:

os militantes, os sindicatos, as

unifies de sindicatos, etc., hd

nos campos k sua

outras maneiras de nos organi-

zarmos jd hoje possiveis. Relern-

bramos casos possiveis, como a
uniao dos trabalhadores anarco-
-sindicalistas de uma localidade,

o sindicato de oficios varios
anarco-sindicalista, os grupos
profissionais (por exemplo, car-

pinteiros, bancarios, escritorios,

c. civil), os grupos de propagan-
da anarco-sindicalista dentro ou
fora dos actuais sindicatos, etc.,

etc. O movimento a criar (e vol-

tamos a referir: nao se trata

ainda de criar a organizacao sin-

dicalista, mas de langar as bases
que a tornard vidvel) terd de
apalpar o terreno, criar ela pro-
pria o seu projecto e as suas
bases de apoio, uma palavra,
reinventar a prdtica anarco-sin-
dicalista num movimento operd-
rio reformista e altamente poli-

tico.

PROBLEMAS DE CLASSE

E REVOLUCIONARIOS

Em 18 de Junho, comega a

conhecida greve dos trabalhadores

postais, em Lisboa, nao tardando

a ser atacados por dirigentes sin-

dicais afectos ao PCP.

Mas a mais importante tenta-

tive de conter o avango dos traba-

lhadores, processa-se a 29 de Agos-

to de 1974: £ aprovada uma nova

lei da greve, tornando ilegais as

ocupagoes e determina-ndo o perio-

do de negociagoes de 30 dias. O
Partido Comunista, Trente do

Ministdrio do Trabalho (...), apro-

va esta lei: como era de esperar,

nunca foi cumprida...

A Intersindicai, onde o PCP re-

forgava jd o seu poder, em per-

feita colaboragao com os Govemos
Provisfirios, prossegue os seus ata-

ques aos trabalhadores, inclusive

is comissoes de trabalhadores.

Em Setembro, manifesta-se pu-

blicamente contra a «irrealista» e

«reacciondria» aplicagao das 40

horas semanais. Em 5 de Outubro

de 1974, num esforgo produtivis-

ta, langa a celebre «Batalha da

Produgao», na qual quern nao

fosse trabalhar e *desse» o orde-

nado de urtr~d1a~de -trobefba para

a «nagao», era considerado fas-

cista...

Quanto aos sindicatos corpora-

tivos, em nada sao alterados. Antes

sao reproduzidos e, copiados os

seus estatutos em novos sindica-

tos, nomeadamente no Alentejo,

sao criados sindicatos agrfcolas

distritais em Beja, £vora e Porta-

legre, neste espfrito corporativo...

No infcio de 1975, mostra-se jd

claramente o poder dos aparelhos

partiddrios ao nfvel dos locais de

trabalho. Os sindicatos crescem

em numero de funcionarios. As bu-

rocracias renovam-se, tornando-se

verdadeiras mdquinas, activlssi-

mas, de integragao dos trabalha-

dores.

A coroar o poder do PCP sobre

o movimento sindical, a 30 de

Abril de 1974, e no meio de uma
intensa polemics (prd e contra),

o Conselho da Revolugao decreta

a cunicidade sindical*, a qual le-

galizaria o monopfilio da «lnter-

sindical* sobre os sindicatos.

A ruptura da alianga entre o

PS/PCP, ao nfvel sindical, consu-

ma-se entao. Na «oposigao» o par-

tido socialists ird seguir uma tra-

jectfiria que passard pela criagao

da «carta aberta* em 1976.

Com grande parte do aparelho

de Estado nas maos, o PCP e a

«lnter» langam de novo uma ofen-

siva antigrevista desta vez em fins

de Maio, princfpios de Junho de

(Continua na pdg. 5)

MOVIMENTO
Do Women Now Project Com-

mittee recebemos a seguinte car-

ta que publicamos tendo em
vista a informagao de todos os
interessados.

Caros amigos:

Comegdmos recentemente a
lutar contra o nosso prdprio
isolamento e confusao e a pro-
curar a maneira de nos langar-

mos para fora desta ddcada de
anticlimax. Talvez seja por isto

que n6s nos designamos como
um grupo de amigos que com-
partUham uma certa ideia, ain-

da que enquanto individuos pos-

samos diferir substancialmente
sobre vdrias questoes tedricas

ou estratdgicas. O que parece-
mos compartilhar d «a ideia de
um projecto*, isto 6 «um campo
de actividade tempordrio, um
periodo de acgao reaU, o qual
possa ser favordvel ao desenvol-

vimento da realidade dos nossos
desejos, para a qual a nossa
«dessatisfagdo» com o presente
nos conduz e da qual estamos
sempre separados por falta de
imaginagao. O que 6 que nos
dessatisfaz? £ a monotonia do
acontecimento espectacular, a
aparencia de uma audiencia.

Qual e a nossa resposta? Expe-
rimentar. Criar uma situagao
social por intermidio do nosso
projecto.

Qual e o nosso projecto? £
uma investigagdo colectiva das
relagoes entre homens e mulhe-
res, como um paradigma, nao
como a unica inst&ncia, da rea-

lidade que repetidamente nos
desaponta. Especificamente 6

um projecto educacional, uma
compilagao e dissemmagao de
ideias nos circulos mais amplos

FEMINISTA
possiveis, dado o ambiente onde
nos eticontramos.

Quando emergira ele? Espe-
ramos tornar-nos visiveis em
Margo, aquando da celebragao
do dia intemacional da mulher.
Concretamente esperamos apa-

recer em Margo nutna edigao
especial da revista *Women
Now* e comeg&mos a organizar
uma colecgdo especial de mate-
rias sobre a mulher sob o pa-

trocinio de 1948/Red and Black
Media Center. A nossa ideia e

que compilar materiais inclui

uma responsabilidade para os
tornar utilizdveis, mim sentido
dindmico, que parcialmente de-

fine o campo de actividade no
qual esperamos agir.

Entendem-nos? Procuramos
materiais, apoio espiritual e aju-

da financeira se possivel. De
tudo isto, o mais imediatamente
importante sao os materials, ou
o prospecto de materiais, isto &

livros actuais, panfletos, relatd-

rios de conferencias, periddicos,

graficos, filmes e gravagoes «vt-

deo and sound» que nos possam
oferecer ou trocar (com a 1984
Bookshop), copias «Xerox», ca-

talogos disponiveis e que este-

jam relacionados com estes as-

suntos. Se publicaram ou colec-

cionaram alguma coisa destas
esperamos que nos comuniquem
too cedo quanto possivel e nos
consideraremos isto o vosso
mais significativo gesto de
apoio. Temos confianga na vossa
existincia.

Women Now' Project
180 Loekhart Rd., 1st Floor
Committee
Wanchai,
Hong Kong

E tudo isto porque? Porque
para os militantes revoluciond-
rios os actuais sindicatos, saidos
da estrutura salazarista, ndo
chegam. Pelo contrdrio, em vez
de serem armas de combate,
entreajuda e solidariedade entre
os trabalhadores, a maior parte
das vezes sao meros travfies po-
liticos, flutuantes conforme os
jogos de poder. E isto a n6s nao
nos chega nem nos agrada.
Como trabalhadores hd proble-

mas estritos de classe a resol-

ver: saldrios, reivindicagfies de
tempo de trabalho, fdrias, pro-

blemas de ordem judicial, etc.

Como revoluciondrios hd proble-
mas de ordem revoluciondria a
resolver: a produgao, o consu-
mo, a educagao, a greve geral,

etc., etc. E 6 de uma organizagao
que junte em si estes dois as-

pectos: o reivindicativo e o re-

voluciondrio, que utilize na prd-
tica os mdtodos de luta que nos
sao prfiprios, que nfis necessita-

mos, como arma fundamental
na guerra social que diariamen-
te se trava em todos os locais

de trabalho.

HOJE, O MOVIMENTO OPERARIO

Num movimento operario ex-

tremamente dividido como e o
caso portugues, onde todos os
produtos e subprodutos teoricos
tem o seu cantinho, e extrema-
mente ficticia a existencia de
uma organizagao sindical unita-

ria, ja que esta nao podendo re-

presentar todas as correntes
existentes no seu seio pfie a to-

talidade do movimento operdrio
a reboque duma sfi corrente. Que
no caso portugues, 6 essencial-

mente, a corrente marxista-esta-
linista do PC, salvo casos pon-

(Continua na pdg. 3)

EDITORIAL
A ruptura desta sociedade encasulada em

estruturas decrepitas que continham solicita-

coes divergentes como o desabar do sistema

colonial e as pressoes dum neocapitalismo

para oeupar um espaco desencadeou um cau-

dal de acontecimentos que trouxeram a pra-

tica experiencias inusitadas, mas que tem

sido frustradas.

Do mesmo modo a Republics em 1910 sur-

gia no tumulto do problems colonial, do infcio

duma fase de industrializacao e de crises cf-

clicas, carecida de solugoes mas embriagada

de lirismos jacobinos que em breve se trans-

formaram numa ferocidade conservadora.

Tambem a ruptura se tornou inevitavel.

Entao, o movimento sindicalista, pletdrico

da sua autonomia e portador de ideias pr6-

prias, apresentando a sua alternativa revolu-

cionaria e anticapitalista, constituiu a res-

posta da classe trabalhadora e foi um ele-

mento de transformacao social da qual sairam

conquistas, como as 8 horas de trabalho, que

transformaram dalgum modo a condicao ope-

raria. Era a presents libertaria, o conteudo

anarquista vivente na alma popular, na cul-

tura humanists e na desaliena^ao politics que

levara o partido socialista a sua precariedade

eleitoral.

Hoje como entao, a democracia burguesa,

sem disposicao para as opgoes indispensaveis

as transformacoes inadi£veis, recua e prefere

(Continua na pdg. 4 )
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oo nao aos
O Sindicalismo de tal forma ligou-se A prAtica anarquista, que hoje,

quando este sofre violentas crfticas, o anarquismo repensa as suas posigoes

e analises sobre os sindicatos.

Dai que tambem o sindicalismo seja a questao mais polemica e con-

troversa de todo o movimento.

Quando em 1886 comegou aqui a surgir verdadeiramente uma prAtica

e um pensamento anarquista, este movimento desenvolvia uma estrategia

«.espontaneista». Isto 6, todos os seus apelos e acgoes eram conduzidas

no sentido de uma revoke colectiva e individual, contra «o sistema social

contemporaneo* (manifesto de Abril de 1887).

SITUANDO 11 DEBATE

Tais acgoes visavam «acelerar

a decomposigao polftica e econ6-

mica dos estados®, atraves de «gre-

ves violentas*, «de sersao da ca-

serna*, «abstensio h urna», etc.,

Para «aproveitar a desorganizagao

a que estes meios conduzem os

poderes publicos e proceder a li-

quidagao social*, ou se'a a des-

truicSo desta sociedade, e organi-

zagao do comunismo libertArio.

Pouco a pouco, por influSncia

sem duvida do que ocorria em
Franga, nos ultimos anos do sec.

XIX, os anarquistas em Portugal,

comegam a participar activamente

nas associagoes de classe (sindica-

tos), a luta foi em primeiro lugar

dirigida no sentido da autonomia

dos trabalhadores. Face a todas as

formas de poder: partidos, estado,

igrejas, etc. E, tambem no sentido

de uma maior radicalizagao das

organizagoes de classe.

Contudo os anarquistas viam os

sindicatos, nao como orgaos dos

trabalhadores destinados a gerir

futuramente a sociedade, mas ape-

nas como locais privilegiados para

actuarem no sentido de uma insur-

reigao, que tinha em vistas criar

uma Federagae de comunas.

A principal forga partidaria que

actuava no movimento operArio,

era o Partido Socialista Operario

Portugues (fundado em 1875).

A sua influencia traduzia-se em
panaceias constantes: petigoes ao

governo, eleigoes. etc.

O movimento anarquista de-

monstraria ao contrario dele uma
enorme combatividade. A partir

de 1896, e forgado a actuar na

ciandestinidade, isto ate 1910...

Apasar deste facto, e das inumeras

deportagoes para Africa e Timor,

conseguiam imprimir cada vez mais

maior radical idade nas lutas ope-

rarias.

O congresso da C. G. T. (Fran-

cesa) em 1906, e o congresso anar-

quista de Amesterdao em 1907,

O anarquismo contestando 'a

sociedade na sua globidade im-
primiu ao movimento operario,
a partir do seculo passado, uma
posicao revoluciondria no sindi-

calismo, visando a propria trans-

formagao da sociedade.
Nem por isso os anarquistas

ignoraram a raiz e a tendencia
corporativo do sindicalismo,

ampliando as suas formas fe-

deralistas, e desenvolvendo o
seu campo de acgao, para alem
dos quadros da produgao como
formas de associagao compre-
endendo o trabalhador na lati-

tude do individuo social na sua
dupla expressao de consumidor-
-produtor.
O nosso sindicalismo dos anos

20 procurou ultrapassar a sua
condigao no campo da produgao,
meramente econdmica, e projec-

tar-se para uma luta global cor-

respondente a rotura total do
sistema abrangendo outros cam-
pus de actividade social.

O desenvolvimento tecnol6gico

e a estatizagao da economia,
vciculada pelo comunismo e pe-

lo fascismo em iguais circustan-

cias, tomou o sindicalismo num
instrumento de mediagao entre

u sistema de produgao e os tra-

balhadores integrando-os num
regime contratual alienante, a
quo us partidos politicos, prin-
cipalmente os de esquerda, de-

ram o maior clemcnto agluti-

nante para a massificagao e

suieigao.
Na actualidade, os sindicatos

alienados ao poder pelos meca-
nisrnos da contratagao e da sua
qualidade de aparceiros sociais*,

nao comportam a problemAtica
revolucionaria de resposta a uma
crise total da sociedade.
Opor inn sindicato revolucio-

nario ao sindicato reformista
e oficializado nao garante a res-

posta necessAria. Este simples
facto nao nega a proposta anar-
co-sindicalista, estruturar a luta
em todos os pianos sociais, na
fAbrica, no bairro, na escola,
na formalizagao da contracul-
tura oposta As estruturas men-
tals e sociais, nem obrigando a
que a luta se situe exclusiva-
mente no economismo, nao se
poderA perder de vista a impor-
tance da luta contra o sistema
de produgao estatal e capitalista
nem que a classe trabalhadora,
ainda que espraiando-se do ope-
rario indiferenciado ao especia-
lista, e ondulando numa grande
diferenciagao de situagoes, 6
uma forga de rotura do sistema.
Naturalmente que hoje se

apresentam outras propostas de
luta, procurando uma liberdade
antiorganicista, confiando no
espon tancismu, fugindo a todas
as pressoes alienantes do sis-

tema. Nem por isso devemos de
deixar de analisar e confrontar
codas as soluvoes mas de mode
Udiirn Dooemos cooiiar na< for.

mas fiuidas do que re.sulta dum
momento e que as atitudes, os
debates e as formas de luta se
percam por nao se concretiza-
rem na prAtica efectiva da soli-

dariedade, da cooperagao e em
novas relagoes sociais.

Importa nao cair num trans-
cendentalism© religioso levando
a negagao de todas as formas de
associagao a um abstrato e puro
espirito de liberdade e de opo-
sigAo.

Por isso mesmo os anarquistas
nao devem praticar o refugio is
suas tebaidas ideoldgicas, ao seu
especifismo, e exactamente, co-
mo sempre, actuar onde estao
as pessoas, os conflitos, as dis-

sidencias e roturas para dina-
mizar a luta e, sobretudo, a
criagao de novas relagoes sociais
e impedir as massificagoes uni-
tArias para que floresgam for-

mas de associagao voluntarias e
solidarias.

Autonomia operAria, sim, mas
autonoma como movimento
criativo.

E. S.

I IESRORISMD QE ESISDD
Do Ateneu LibertArio de San

.Andres, Barcelona, recebemos
uma saudagAo que transcre-
vemos
O Ateneu LibertArio de San

Andres sauda-vos fatemalmente
nesta jomada libertAria.

Igualmente nos solidarizamos
em todas as lutas e actos que
estejam realizando, e daqui vos
pedimos que denunciem perante
o povo portugues a larga cam-
panha de repressao empreendlda
contra o movimento libertArio
por parte do Estado espanhol
e apoiado pelos partidos parla-
mentares, o PC e o PSOE.
0 resultado desta campanha

de repressao atingiu jA mais de
100 presos libertarios nas prisoes
espanholas.

Torturas e assassinatos que
diariamente se repetem como o
de Agustin Rueda no carcere de
Carabanchel, em Madrid. Basta

!

Morte ao terrorismo do Estado.

EDITORIAL
Diariamente agrava-se a crise e a desordem poli-

tica. Sobem os precos, os salarios degradam-se, o de-

semprego aumenta, a habitagao continua a ser a

maior angustia das populagoes e a juventude sem
futuro desespera. O pais assiste desiludido e ator-

mentado, desfeita a marA alta da demagogia politica

partidaria, da democracia burguesa e parlamentar,

da ordem constitucional de que foi proscrito i>or ser

privilegio dos partidos e da sua incapacidade.

O pais vivo e activo assiste, privado de inter-

vengao embora Ihe falem em democracia e via para

o socialismo. Caem governos, outros se levantam
revelando a crise do sistema. Contudo aumentam os

pregos, as nacionalizagoes tornaram-se caneerosas;

apenas de pe, atento, protegendo a desordem oficial,

o aparelho repressivo A o unico poder do Estado
funcionando a rigor.

E para isto o pais paga anualmente aos partidos

milhares de contos, que eles mesmos fixaram e ins-

tituiram.

Que o Presidente escolha tecnocratas e os par-

tidos queiram para eles o exercicio do poder nao
interessa optar, mas interessa saber se o pais merece
ser ouvido, se tem exercicio democratico, mas sobre-

tudo se tem energias e se estA disposto a intervir.

Mas que nao seja a intervengao eleitoral, sofisma

que os partidos, quaisquer que sejam, utilizam para

se julgarem representantes do povo.

Seria oportuno que nesta circunstancia o movi-

mento sindical, liberto da sujeigao dos partidos,

sem compromissos com a ordem constitucional, ex-

pressando somente a livre decisao dos trabalhadores,

opusesse a desordem governamental a expressao

dos seus direitos no exercicio lbgico da democracia
directa.

Mas o movimento sindical nao assumiu a sua

categoria e fungao, e dilacera-se entre as tutelas po-

liticas. As chamadas centrais sindicais obdecem as

suas camarilhas de obediencia partidaria, mas sofrem
tambem a debilidade da frustragao.

Nesta purgente realidade, neste vazio em que as

pessoas desistem e se negam a reagir, neste caos em
que se forjam novos metodos de opressao, os tra-

balhadores nao sao capazes de ter expressao, de

ter intervengao porque deixaram que as suas orga-

nizagoes, sindicatos, comissoes de moradores ou de

trabalhadores se estiolassem.

(Continua na pdg. 5)

(Continua na pdg. 3)

ATENEU LIBERTARIO DE LEIRIA

0 ATENEU: 0 QUE E'

Este Ateneu foi constituido em
Junho passado, prolongamento
logic© da luta anarquista aqui
desenrolada e, tambem a alter-

native que nos parece mais viA-

vcl dc por em prAtica depois de
ja termos como experiencia ou-
tras tentativas de organizagao.
A pratica e a divulgagao anar-

quistas parecem-nos agora algo

consistentes, de modo a que
possamos contribuir e ser mo-
tive de um movimento anar-
quista real.

Somos da opiniao que a cria-

gao do Ateneu poderA contri-

buir para que tudo aquilo que
nasga da sua luta seja sblido e
coerente. O movimento anar-
quista em Portugal estA, quanto
a n6s, no impasse devido a falta

de altemativas concretas. Ora
nos, embora nao queiramos ser
os iTnioos detentores dessas alter-

nativas, julgamos que, o Ateneu
aqui e agora, darA possibilidades

para que essas altemativas nas-

gam ; e tambem importante assi-

nalar que nao sera "a solugao pa
ra se sair do impasse a palavra
mAgica, Ateneu; o problema, pen-
samos, esta numa serie de ques-
toes : oficialismo, reformismo,
intransigencia. portadores de
verdades. Somente quando fo-

rem ultrapassados se podera
pensar em desenvolver quer no
campo sindicalista, quer noutros
campos, o movimento contesta-
tArio anarquista.

Embora na tradigao anarquis-
ta aprendamos a continuar essa
mesma tradigao nao nos limi-

tamos a por em palco as cenas
do passado; e com experiencias
anteriores e com a criatividade

que formos capazes de desen-

PARA QUE SERVE?

volver que criaremos as nossas
prdprias altemativas.

ti. importante realgar que o
Ateneu, longe de se fechar na
mera actividade de propaganda
libertaria, se propoe avangar
com outras altemativas praticas

nomeadamentc no campo «cul-

tural»C), contra-informagao, etc.

Todo este projefto implica
meios ;

temos de nagar uma
renda, estamos a instalar uma
biblioteca, enfim, montes de coi-

sas, e por isso precisamos da
tua (vossa) ajuda.

Contacta-nos. Ajuda-nos. Es-

creve. Vem ter connosco.
(‘) Entendemos que a cultura

nao existe como tal; o que
existe e opressao. De tal for-

ma que a palavra cultura sim-

boliza por isso essa opressao.

A liberdade individual 6 cria-

da dentro de um contexto
aberto, fazendo-se tAbua rasa

a tudo aquilo que se quer
impor a essa liberdade. N6s
ao referirraos «cultura» que-

remos-lhe dar esse signifi-

cado : de liberdade indivi-

dual. Contracultura, digamos.
Sede do Atneu: Rua Dr. Anto-

nio da Costa Santos, 4-2.°

LEIRIA

Registamos a decidida actua-
gao dos camaradas de Leiria,

enfrentando a responsabilidade
duma iniciativa e duma posigao
cooperante ensaiando metodos
de accao na busca de altema-
tivas de luta que respondam a
nossa missao hist6rica nesta ro-

tura da civilizagao que p6s em
crise as ideologias reinantes ou
que se insinuam de vanguarda.
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CISAO OU CRISE SINDICAL I ii m i mi
O movimento sindicalista ainda nao encontrou a sua expressao

social e poli'tica nem definiu a sua estrutura organica de harmo-
nia com a sua funcao e objectivos.

Truncada a sua natural evolucao com o prolongado dominio
fascista, os sindicatos coiporativos criados a partir dum decreto
nao tiveram qualquer dinamica c vegetaram apenas na assinatura
de contratos de trabalho condicionados. Se, a certa altura, esses
sindicatos comegaram a ser coagidos pelos trabalhadores, nem a
sua estrutura nem a sua imobilidade consentiram que fossem
muito alem.
0 aparecimento da lntersindical para preencher a ausencia de

elos organicos e pratica federativa processou-se a um m'vel restrito

de sindicatos e nao conseguiu suprir esse vacuo organico.

A subita queda do regime des-
iocou para a esfera polltica to-

dos os movimentos que se gera-
ram, ate para alsfm dos sindi-
catos, os quais se situaram na
csperanga da prometida demo-
cracia.

Nao houve uma evolugao sin-

dical que ultrapassasse a sua ro-
tina reformista e exclusivamentc
corporativa, que estruturasse o
movimento em termps solidarios
e organicos. A lntersindical, do-
minada pelos agentes do PC,
substituiu de imediato o minis-
ters das corporacSes. Ditou ru-
dimentos de estatutos e impos
uma directoria, uma disciplina
polltica incontestavel e procu-
rou, com a unicidade, obter o
cxclusivo politico^

0 Congresso de Janeiro de 1977

nao permitiu uma clara base de
entendimento, de convivencia
das diversas correntes que se

manifestavam, e fimcionando
num esquema fechado, sem de-

bate generalizado, de receita

aviada, logo ali confirmava o
movimcnto a uma obdiencia da
cupula que se institucionalizou

sob o despropositado nome de
CGTP-IN.
Entre a imensidao de sindica-

tos, profundamente corporativos,

sem militancia experimentada
e sem habitos de uniao e solida-

riedade, de debate e confronta-

gao de opinioes, muitos consti-

tuidos sob a forma profissional,

outros, embora com base na in-

diistria nao ultrapassava a seu

EDITORIAL
Enquanto o pais continua mergulhado num obs-

curo Impasse e a situagao economica e social se de-

teriora cada vez mais e aceleradamente, os partidos
politicos vieram falar a televisao mostrando apenas
os seus apetites do poder revelando e provando a sua
impotencia, enquanto o governo dos «brilhantes ges-

tores», as grandes capacidades da nossa praga, desa-

tam o saco das suas solucoes com novos aumentos
de pregos que se repercutirao em cadeia.

Cada partido joga os interesses da sua clientela,

a nossa colonizacao continua, a recuperagao dos
grandes interesses afectados momentaneamente com
a subita queda do regime anterior prossegue. Este
embuste de democracia cobre com o jogo dos orgaos
politicos e constitutionals a realidade conjuntural
e onde se localizam os poderes decisorios que lavram
o nosso destino.

Ainda desta vez o 25 de Abril e outro malogro
exactamente porque tera carrilado atras de si o en-

tusiasmo popular mas nao a sua consciencializagao,
princlpalmente dos trabalhadores como potSncia
activa no aparelho economico e com o seu papel
histdrico.

Vive-se neste momento o drama da rutura total

das estruturas sociais e o desalento angustiado dum
povo que se sente logrado.

Os trabalhadores, carregando ainda com o fardo
do aparelho sindical corporativo que foi presa facil

dum partido reformista, centralizador e oportunista,
ao qual se adaptava perfeitamente, nao conseguiram
refundir os sindicatos com uma feigao revoluciondria
que se situasse hoje como uma resposta a crise do
sistema. E esse aparelho sindical, degradado e inca-

paz de dinamizar um movimento social e politico

da propria classe trabalhadora, continua a ser o ter-

reno em que se buscam os apoios estratdgicos dos
partidos, em fragmentagdes estdreis.

O furor unicitario, a «unidade» como dogma e

carapaga defensora duma hegemonia sindical que
estigmatizava qualquer reflexao ou duvida com os

epitetos de «desviacionista» ou de «agente do impe-

(Continua na pqg. 3)

ambito, no alto apareceu a Inter,

com o seu secretariado sem que
ficassem elos organicos e fede-
rativos que veiculassem a ex-
pressao democratica das auto-
nomias de base. Depois da pla-

nicie em que existem os sindi-
catos, de siibito, ao longe, surge
a torre sinaleira para chamar a
oragao.
O Congresso nao congragara

todos os sindicatos nem outras
linhas de orientagao, talvez tao
criticaveis como a dominante,
mas que todavia deviam ser con-
sideradas. A rotura estava feita,
e a Inter, ciosa do seu pontifi-
cado extremou os campos. Para
aldm da sua obediencia havda
«traigao manobras imperialistas
e desviacionismo».
0 aparecimento de novas cen-

trais sindicais seria o resultado
do exclusivismo autoritario e da
incapacidade organica e da no-
gao da missao historica dos tra-
balhadores.
Hoje, e em especial os cornu-

nistas, herdeiros da cisao sindi-
cal de 1925 na CGT e em grave
momento histdrico e politico, ba-
rafustam que as novas centrais
sindicais sao a «queda da uni-
dade» que os unitaristas nao
souberam construir.
Cabe agora reflectir em pro-

fundidade. A unidade de que se
fala e suficiente com a existencia
exclusiva da Inter?
A Inter contem em si, no seu

secretariado, na sua falta de elos
organicos e federativos, toda a
expressao, forga e dinamica dum
movimento sindical? Ao contra-
rio, toda essa expressao, forga
e dinamica tem de existir nos
prdprios sindicatos, na sua ca-
pacidade de movimentagao e na
prdtica de solidariedade e do
entendimento.
Exactamente o vacuo sindical

esta na debilidade dos sindica-
tos e entre eles e a Inter faita
um tecido organico indispensa-
vel. Desta aridez sindical, uma
ou tres centrais sindicais nao
completam a debilidade estru-

tural. A fraqueza esta na base,
e prova-o a incapacidade da pr6-
pria Inter desenvolver qualquer
movimentagao na actual conjun-
tura, debilidade ate manifesta a
nivel dos estritos problemas cor-

porativos.
A politizagao partidaria do mo-

vimento sindical colocou outras
correntes politicas no enlance
da usurpagao sindical. Se nao
veja-se como se processam as
eleigoes sindicais sempre a base
de listas inteiramente politicas.

Se o movimento sindical 6 d<5-

bil na base, se as cupulas cha-
madas centrais sindicais surgem
do alto como formas de dominio,
afinal a actual crise sindical esta
nos sindicatos. As cupulas diri-

gistas resultam dessa crise e
acentuam-na.

Em vez de centrais sindicais
existem apenas varios directo-

rios politicos no espago sindical
com mais ou menos obediencia.
Movimento sindical e central sin-

dical serao objectivos ainda a
atingir.

Nova agitacao no Alentejo. O governo ordenou a devolugao de
algumas propriedades colectivizadas aos proprietaries na continua-
gao da ofensiva empreendida contra a revolugao agraria indispen-
savel a transformacao das estruturas do pais. Este recuo processa-se
na formagao do capitalismo agricola a substituir imi latifundismo
inoperante e ultrapassado, trazendo de novo a cena a luta do pro-
letarlado rural, sempre despojado.

A GNR ocupou propriedades, os camponeses reocuparam-nas para
de novo serem evacuados. £ a garantia do seu trabalho, e a Iogica
comunitaria, serd tambem a defesa duma conqulsta que transfor-

mara esta sociedade em decomposigSo. Os trabalhadores rurais
movimentam-se; procuram defender a sua colectivizagao, e o que
estas novas relagoes de trabalho poderiam contribuir para uma
profunda transformagao da agricultura alentejana e do pais, podem
ser um surto de lutas amargas.

Os camponeses estao sds. Eles lutam e sabem para qufe.

Em S. Bento os partidos rivalizam. O governo contestado pelos
partidos govema com o presidente, enquanto o pais se afunda numa
pavorosa crise economica. Todos os partidos manobram com vista
a novas eleigdes, e buscam dalgum modo govemar negociando enten-
dimentos, louvando o presidente mas acusando-se mutuamente.
Em S. Bento pensa-se so em termos do Poder.

O PC tem feito a sua reciclagem reformista. Faz as pazes com
a Presidencia, esfalfa-se a dar provas de boa vontade para consertar
a nau da democracia burguesa, dispo-se voluntariamente a entrar
num governo mesmo com o CDS e o PSD, classificados como rea-

cionarios e mentores da recuperagao capitalista. Se nao for directa-

mente o partido, pois com «a sua boa vontade de partido constitu-
cional» pode ceder a titulo gracioso uns tecnoburocratas em rodagem
para uma «ditadura do proletariado».

Entre o Alentejo e S. Bento o PC fez a sua opgao. No Alentejo
o caso € comprometedor. Apoiar a insurreigao, a «anarquia» das
massas numa altura em que todos os partidos estao a babugem
do poder era comprometer a imagem de partido governamentavel,
era ficar mal visto com o Eanes. Mais vale um ministdrio na mao
do que uma jomada no campo.

Pergunta-se: porque o Cunhal nao vai agora discursar ao Alen-
tejo? Certamente que nao pode estar em toda a parte, e ele tem
de ir a Belem ou h TV. Porque nao vai o Pato ou qualquer outro
funciondrio?

Coloca-se aqui uma questao de estratdgia. «0 partido tem sempre
razao» e d o unico instrumento que permite a permanente tmidade
dialectica entre a teoria c a pratica, entre a consciencia colectiva
e prdtica politics, como dizia o Cesar de Oliveira (‘).

Ha sempre um governo que espera por nds, assim se pensa no
partido como Cunhal disse hd pouco: qualquer solugao da crise

tem de contar com o seu partido.
Embora pelo contrario as coisas vao dificeis e a situagao agora

e complicada e nao se pode abandonar o latifundio eleitoral do
Alentejo, o Cunhal, num comicio ali na TAP, ao mesmo tempo que
afirmou que o PC aceitaria (a boa vontade e tudo) participar num
governo de gestao, aludia as devolugoes do Alentejo com um lamento
de que assim o 25 de Abril tambem tera de ser anulado.

Esta e a realidade. Os camponeses no Alentejo estao sds, a Inter-
sindical comporta-se exemplarmente no papel de parceiro social
a que foi promovida. Os trabalhadores nao desempenham nesta
conjuntura uma posigao decisiva como desempenharam na 1." Re-
publica, hoje denegrida pelos teorisantes jd conhecidos.

Seja a experiencia dos rurais do Alentejo o sinal duma viragem.

(') C. Oliveira, O Primeiro Congresso do Partido Comunista Portu-
gues, coleccao Seara Nova.

Depois de redigido este comen-
tdrio Cunhal aparece num comi-
cio em Evora para «prometer
suster a ofensiva sobre a refor-

ma agraria».

A sua aloctigao confirma intei-

ramente o nosso comentario. No
bom estilo paternalista e sala-

zarista, Cunhal apresenta as sau-
dagoes do PC c promete apoio
tao somente e a seco. Referindo-
-se d lei Barreto afima «que o
seu partido lutara ate que ela

seja revogadaj>. Isto quer dizer:

o partido oferece-se para lutar
pelos trabalhadores, para des-

cansarem e confiarem nele. E

mais adiante diz sem rodeios:
«nas proximas eleigoes, sejam
as antecipadas em 1979, sejam as
de 1980, o PCP compromete-se»
a que os seus deputados propo-
nham a revogagao da lei.

Alem da promessa paternalista
o pedido de votos, o desarma-
mento dos trabalhadores que
nao precisam de lutar pelas suas
reivindicagoes ; o partido subs-
titui-os bastando dar-lhes o voto.
Simples procuradoria.
£ assim que os sindicatos per-

dem o seu dinamismo e o seu
conteudo revolucionario. Partido
super omnia.

No Alentej'o enfrentam-se a esperanga coleciivista da terra e a hegemonia
capitalista na exploragao agraria. O Estado tomaria inevitavelmente o partido

do capitalista.

Em S. Bento digladiam-se os partidos, no campo luta-se, na cidade

assiste-se com protestos platonicos.
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0 Alentejo em evidencia
A crise interna que contaminava o regime fascista atingiu o seu fim

quando o exercito pretendeu salvar a sua imagem, a sua derrota em
Africa e acautelar os seus privilAgios an crise. A sua rebeliao — os mili-

tares tambem se insubordinam quando Ihes convem — nao tinha qualquer

propcsito pol'.tico. 0 programa do MFA que tantcs esquerdistas exaltaram

foi apenas a justificagao do seu aoto de rebeliao.

Mas se o exercito nao tinha programa, nem poderia te-lo, tambem

os partidos politicos que apareceram para construir a democracia nada

mais tinham do que o apetite do pcder, a sua escalada eleitoralista, as

suas clientelas a colccar no aparelho de Estado e da economia, a nova

classe em gestacao. .

A ruptura ultrapassaria o prccesso politico. Fcram as popmqoes a

tomarem a gestao das empresas e foram os camponeses dos Alentejo a

realizarem a grande decisao. sempre adiada, de transfcirmarem as estru-

turas agrArias decadentes.

Essa revolugao agraria inadia-

vel, ausente de todos os projectos

politicos, foi realizada por inicia.

tiva dos camponeses com a sua
intuigao e as ideias de longa data

elaboradas. Mas a revolugao que
se desenhou no pa's, que teve ho-

ras de grande relevo, nao teve a

dinamica organizada e em breve

foi dominada pelas estruturas par-

tidArias. A revolugao agraria dei-

xou-se conformar no colete da re-

forma agraria, jA condicionada em
textos legais negociados no apare-

lho do Estado. A cdectivizagao

fundiAria comega a suceder a es-

tatizagao, a autonomia e inter-

-apoio das colectividades substitu:-

-se a inspiragao politica, o que de-

veria ser o conjunto de comunida-

des agrArias passou a ser o ter-

reiro das lutas eleitorais.

A lei Barreto foi afinal a inicia-

gao da estatizagao agrAria e da

nova repartigao da terra para a
fonmacao dum novo capitalismo

agrArio. 0 comunalismo nao po-

deria coexistir com um Estado ja-

cobino, nao daria cportunidade a
nova classe gestora, burrcrAtica,

afeita as secretarias. A lei Bar-
reito 6 ainda um regime de ccm-
promisso que o HI Governo solu-

ciona comegando com as ocupa-
goes imposta sem sequer acautelar

as possibilidades de exploragao do
que ainda deixava ficar aos cam-
poneses. £ a escalada.

Porque os govemantes, muitas
seitas pditicas, diversos jomais se
preocupam com o Alentejo, as suas
boas ou mAs colheitas, os receios

da sua cdectivizagao, porque cer-

tos proprietArios lhe movem guerra
ocultando a deeadencla das estru-

turas agrArias do resto do pais, o
vofane das m'seras exp!°raCocs fa-

miliares e de auto-abastecimento
que nao tem condigoes de vida nor-

mals, esses escravos da terra e do
Estado que sao os pequencs pro-

prietArios e rendeiros?
Naturaknente que as popdagoes

rurais do Alentejo. que gonheceram
condigoes tern'veis com o regime
latifundiArio, hao-de resistir, e A
necessArio que resistam a uma po-

litica de retrocesso. Nos campos
luta-se para defender a terra co-

lectivizada, e essa luta que ainda
nao decidiu o pais a tomar o ver-
dadeiro sentido da revolugao con-

i’Continue na pagina 5}

PosigQes indecisas

O governo de Xobre da Costa,
aproveitando o colapso os parti-

dos e da Assembleia da Repubica,
avanecu decididamente na recupe-
ragao de herdades colectivizadas

enquanto os pregos sobem de for-

ma especulativa acentuaodo-se um
maior mal-eslar, um descontenta-

mento paralisante.

Enquanto varios sindicatos esbo-

gam reivindicagoes salariais ou su-

p icam contratos arrocadados nas
secretarias de Estado a Intersindi-

cal ensaia uma ofensiva em defesa
do que chama a Reforma AgrAria
e o protesto contra o aumento do
custo de vida e leva a efeito uma
manifestagao no passado dia 11 de
Novembro.
HA uma clara desmarcagao entre

os sindicatos e a Inter; nao A uma
oposigoes de posigoes mas A uma
descoordenagao. Embora nao pare-

gam contraditorias a manifestagao
que naturalmente obteve o concen-
so de muitos sectores de trabalhi-

dores, isso se deve a que o objec-

tive do protesto contra o custo de
vida tem uma aceitagao geral. Mas
cabe perguntar: e depois? A mani-
festagao, qualquer que seja a sua
posigao continuada, de contrArio

acabou ali mesmo.
fi preciso distinguir entre um

protesto platonico, sem consequen-
cias, que se ouve e esquece e a
atitude que obriga a posigoes c’a-

ras, de energia, de consequencias

que se aceitam.

A Intersindical ao convocar a
manifestagao tera praticado um
simples acto de consc :encia como
desagravo de responsabilidades ou
decidiu assumir uma acgao enAr-

gica e decisiva? Tem consciencia

de que o movimento sindical esta

vazio de energias e da participa-

gao dos trabalhadores e que nao

se preenche com os gritos de uni-

dade ao mesmo tempo que se agri-

de os que tenham uma opiniao di-

ferente a emitir?

0 movimento sindical atravessa
uma situagao dificil como estrutura

e como movimento sem energias

morals.

EDITORIAL
Acentua-se cada vez mais a agonia desta

dem6crac7a~~parfa)lamentar e a complete inca-

pacidade dos partidos politicos corresponderem

aos seus cartazes esquerdistas ou socializantes

depois de frustrarem com os seus flamantes pro-

gramas e empoladas dialecticas as iniciativas e

esperangas populares

.

O agravamento quotidiano das condigoes

de vida , o quadro negro da inflagao. a desvai

-

rada especulagao dos pregos nao consentem es-

peranga nem tranquilidade e o novo governo,

monstro sagrado da competencia e do mila-

gre, pondo o dedo no ar e advertindo, ira sacar

do seu programa mais severas medidas econo-

micas.

Os partidos gesticulam a sua impotencia

mas principalmente o malogro das suas espe-

rangas governamentais e as suas «elites» poster-

gadas no acesso aos cargos oficiais.

A queda romantica do fascismo desvendou

claramente a crise da sociedade portuguesa. Uma
economia debil, uma burguesia e uma classe me-

dia encostadas ao favor do Estado, servindo no

funcionalismo, nao poderiam facilitar o tipo de

sociedade industrializada com a sedimentagao

das classes assegurada por uma distribuigao de

niveis de rendimento.

A democracia prometida iria encostar-se ao

Estado e esperar dele todas as iniciativas. Por

sua via se iria consertar o sistema capitalista da

produgao nacionalizando as empresas, regular-

-se-iam os direitos humanos, se garantiam o en-

sino, a previdencia, a saude e ate os contratos

de trabalho, arbitrar os conflitos laborais e ou-

torgar a liberdade sindical, a unicidade, qual o

sindicato idoneo para negociar e a comenda de

«parceiro social». Esta democracia seria uma
benesse do Estado e, portan to, obra do partido

que o alcangasse: nao seria formada pelas pes-

soas nem pelo tecido das actividades sociais;

sairia feita da Assembleia da Republica e dos

ministerios.
(Continue na pSgina 4)

O 18 de Janeiro
permanecem os seus objectivos

Nao e como uma data historica que o evocamos mas para

pormos em evidencia que o que foram os seus objectivos per-

manecem actuais e por alcangar. O 18 de Janeiro e, portanto,

uma luta em aberto, um objectivo traido mas cada vez mais

impenoso decorridas as tristes experiences do corpoiativismo

e as adulteragoes dos reformismos jacobinos que completaram

a alienagao dos sindicatos ao proprio capitalismo e ao Estado

pela via dos proprios partidos marxistas integrados na ordem

consritucional burguesa.

O 18 de Janeiro foi a recusa dos sindicatos autonomos e

revoiucionarios a aceitarem a sua subordinagao ao sistema

capitalista e esratal. Venodos numa luta desigual, todavia nao

se subordinaram. Os sindicatos corporativos aparece.am nao

como uma acgao organizada dos trabalhadores mas como uma
imposigao oficial praticada por via de alguns iacaios. Por isso

eles nunca conseguiram traduzir os fins proprios do Estado

politico que os impos.

A evolugao aos acontecimentos levaria a que neles se

piojectassem as proprias reacgdes que se geravam no seio dos

irabaihadores, ao mesmo tempo aproveitadas pelas correntes

marxistas igualmente interessadas num sindicalismo de sujei-

gao, correia de transmissao ou o elemento que funcionasse

como «um interlocutor validou, tao util e necessario a um
Estado fascista como a um Estado comunista.

O sindicato, desde entao, passou a tuncionar como o

elemento conformador das relagoes entre trabalhadores, o

Estado e o capitalismo, procurando com os termos dos contra-

tos de trabalho «sanar» as incompatibilidades que o marxismo

referia em teoria, abdicando para a esfera social e politica

a favor dos partidos politicos.

O longo percurso dos sindicatos corporativos acostumou

os trabalhadores a sua burocratizagao, deformou-os no espirito

corporativo e no interesse imediato das pequenas regalias e

conquistas salariais. Entre os sindicatos nao ha um espirito

de solidariedade capaz de ultrapassar o universo corporativo

da classe, pelo que o tal sentido «unitirio» de que tanto se

alardeia nao ultrapassam os formalismos concentracionarios

que antes se amparavam do aparelho oficial do Estado, hoje

substituido pela Intersindical promovida a «parceiro social»..

Se a burguesia nao consegue um desenvolvimento indus-

trial que ajudasse a contentar a fungao sindical com uma regu-

lar arbitragem dos conflitos corporativos, se os partidos nao
conseguiram num ambiente de «paz sociab liderar os interes-

ses interciassistas que dentro deles se comprimem afeigoando-

-Ihes os sindicatos, as roturas sociais sao mais profundas.

Nesta conjuntura os objectivos fundamentais do 18 de
Janeiro continuam actuais e imperiosos. Resta saber se os sin-

dicatos na sua actual deformagao sao regeneraveis para assu-

mi-em a fungao revolucionaria de que nao se podem alhear.

Recupera-los pelas cupulas, por eleig&es sujeitas a todas

as adulteragoes nada garante, porque restaria ainda a sua

estrutura deformad e como tal conservada.
Naturalmente, se as lutas e as organizagoes dos trabalha-

dores nasceram sempre nos locais de trabalho ou nas popu-
lagoes ope-arias, o novo 18 de Janeiro e nesses meios que
tera de situar-se para poder responder como alternativa aos
muitos problemas de caracter social, economico e politico que
ultrapassam os esquemas corporativos derivados de uma so-

ciedade em crise total.

As reivindicagoes operarias que podem ser obtidas den-
tro do sistema de produgao capitalista ja nao poderao corres-

ponder as multiplas necessidades individuals solicitadas tam-
bem por novos estilos de vida e reconhecimento geral de
direitos, servindo como exemplo simples as elementares ne-
cessidades do homem como pessoa moral e como consumidor.

Permanecem os objectivos de 18 de Janeiro de 1934.

LIVRARIA — Os camaradas in-

teressados na leitura das revistas

espanholas «Bicidetas», «Ajoblan-

co», «Ruta» e a revista intema-

cional de investigafao anarquista

((INTERROGATIONS*, podem di-

rigir a sua indicacao para solicitar-

mos o seu envio e pagamento.

ATENCAO
ao artigo para uma acgao

convergente I i b e rtA r i a

na segunda pagina
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60 ANOS DE LUTA
Ha 60 anos A BATALHA tomava o seu lugar como jornal diario e orgao da Uniao Ope-

raria Nacional, que depois se tornou a CGT. Era a afirmacao do potencial revolucionario dos
Sindicatos e que hoje nao voltou a ser alcanna do.

Hoje A BATALHA continua e para reocu par a sua posigao.

O raovimento sindical reagrupa-

do na U. O. N. em 1914 susten-

tara grandes lutas no periodo da

guerra mundia! e do sidonismo, lu-

tas reivindicativas que transforma-

ram em grande parte as difi'ce's

condigoes de vida da classe opera-

ria melhorando-a, lutas de rcsposta

is prepotencias do poder e de so-

lidariedade. O movimento sindica-

lista rad:cava-se nos meios operd-

rios que se consciencializaram, as-

sumindo uma clara posigao frente

ao poder politico e ao poder econ6-
mico. E A BATALHA e. portan-

to, a expressao desse movimento.

A sua vida prodigiosa mas difi-

cil define-se cm ties fases distin-

tas: no acidentado periodo da Pri-

meira Republica, na ascensao e de-

clinio dc jacobinismo, na clandesti-

nidade durante o fascismo e. final-

mente, a sua reaparigSo.

Na sua primeira fase A BATA-
LHA desenvolveu todo um traba-

!ho de propaganda do Sindicalis-

mo revoluciondrio e da acg£o di-

recta da luta dos trabalhadores pe-

las suas reivindicates, da sua au-

tonomia e da sua definigao como

s que vendia; ia para aldm pois sitor Tomaz del-Negro. Desde t

muites meios especialmente os

rurais, o jornal ia de m2o em m5o
ou era lido em grupo junto aos

locais de trabalho, pois por essa

altura era ainda muito grande a

perccntagem de analfabetismo mas
de muita vontade de libertagao.

hino era cantado em todas

as manifestagoes da vida sindical.

na rua ou nas horas de protesto.

Os 1.** de Maio de entao nao
eram fer'ados oficiais; eram au-

tenticas manifestagoes de conscicn-

cia operaria. O trabalho parali-

consc encia da sua missao histdri-

ca. Foi nessa base que a organiza-

gao sindical se desenvolveu, reestru-

turando-se os sindicatos de indus-

tria, muitas classes criaram os seus

sindicatos e com estes as unioes lo-

cais, as federates de industrias ate

k Confedragao Geral do Trabalho.

Foi tambem notave! a sua aegao
cultural pela colaboragao que reu-

niu e pelo que nela se publicou, edi-

tando tambem um suplemento se-

manal que substituia o didrio a

segunda-feira e era composto e im-

presso durante a semana pois A
BATALHA, antes da outra Im-
prensa, assegurou ao seu pessoal o
descanso semanal. Mensalmente
publicava uma revista cultural A
REVOLUQAO.
O prestfgio de A BATALHA

como expressao de um movimento
sindical autdnomo situando-se fren-

te ao poder politico e ccondmico,
sem copromissos e pela sua expan-

ado, colocou-a no terceiro lugar da
imprensa portuguesa.

Mas a sua expansao nao se limi-

tava aos vinte e tal mil exempla-

•A BATALHA* UM DlARIO OPERARIO

A 23 de Fevereiro de 1919 «A Batalha» aparece nas rua*
de Lisboa e percorre a provincia como a voz sonante dos traba-

lhado.es, orgao da Uniao Operaria Nacional. Era um jornal novo,
diferente. Era feito so por trabalhadores e em grande parte
composto por aiguns que jd tinham cumprido a jornada de traba-

lho para o patrao.

Os trabalhadores e os seus sindicatos assumiam uma posi-

g2o relevante face ao poder politico e economico. Tomavam
uma expressao que marcou a sua bpoca e distinguiu o movi-
mento sindical da crise dos partidos e da ordem capitalista.

O acontecimento tern raros paralelos pois um jornal didrio,

orgao do movimento sindical, s6 em poucos paises foi conse-
guido. Alexandre Vieira, o seu primeiro director, confessou mais
tarde que nao acieditara antes na sua viabilidade.

Ao cabo de 60 anos de luta, de perseguigoes. cA Batalha*
nao pereceu. Sera ainda a voz autonoma dos trabalhadores no
caminbo da redengao do movimento sindical anarco-sindicalista.

Muitas vezes o jornal era apreen-

dido pela policia ou encerrado por

ordem do governo e ate chegou a

ser assaltado. Agravavam-se as

suas dificuldades economicas, mas
A BATALHA nao sossobrava. De
toda a parte acorriam os auxilios

dos trabalhadores: nas fdbricas

e oficinas abriam-se subscrigdes e

muitas vezes, ao sbbado, muitos

trabalhadores subiam a Calgada do

Combro para tirarem da sua fd-

ria o 6bolo de auxilio.

A BATALHA
FOI UM ACONTECIMENTO

Dois meses ap6s o seu apareci-

mento, no 1.* de Maio, o jornal

aparece modificado no seu aspec-

to grafico, e no teatro de S. Luis

realiza-se uma grande festa de ho-

menagem ao jornal cantando-se,

pela primeira vez por um grupo
coral de criangas de ambos os se-

xos, o hino de A BATALHA cuja

primeiro verso e: «Surgindo vem ao

longe a nova aurora... », com letra

de Joao Black e musica do compo-

sava por sua vontade e os comi-
cios eram actos de civismo com a

acentuagao de um protesto e com-
mo afirmagao do desejo e da capa-

citagao dos trabalhadores para
transformarem a sociedade no sen-

tido de um socialismo que nao se-

ria outra forma de Estado totali-

tario, nem sequer passasse por S.

Bento com a acrobacia dos srs. de-

putados.

Quando A BATALHA era apre-

endida ou a sede encerrada pela

(Continua na pSgina 5}

«
m sao os
Quern sao os carteiristas? Os que

motivados pelo desemprego, pela

fome ou pela simples aventura rou-

bam aiguns cobres ao transeunte

desprevenido ou os outros — os

que sentados k sombra da lei tiram

aos trabalhadores nao s6 algumas
dezenas, mas sim milhares de es-

cudos, a tranquilidade, a liberdade.

a saude e tantas vezes a vida ; os

que envergando a fatiota de gover-

nantes nos impoem saldrios de fo-

me enquanto eles gozam k redea

A libertacao da mulher

PEataforma de «A BATALHA»

1. — «A BATALHAx c um drgao de expressao anarco-sindica-

lista, com campp de aegao fora de toda a escola politica, integran-

do-se na luta pelo desaparecimento do salariato e do Estado.

2.— «A BATALHAx defende os meios de actuagao anarco-

-sindicalista, nomeadamente a sabotagem e a greve geral, activa

preconizando abertamente a aegao directa, desprovida de toda

a espccie de intermedianios.

3.— «A BATALHAx demarca-se completamente dos movi-

mentos sindicais reformistas, que apenas procuram arrebanhar

trabalhadores para as lutas politicas.

4.— «A BATALHAx declara-se, ainda, abertamente antimili-

tarista, dependendo a iniciativa prdpria de todos os oprimidos no

combate ao Estado e ks suas agendas-

5.— «A BATALHAx defende o internacionalismo prestando a

sua solidariedade as lutas empreendidas pelos oprimidos em qual-

quer parte da terra e lutando para a aboligao de todas as fronteiras.

Aprovada em 27 de Janeiro de 1979

A mulher trabalhadora cada vez

vai sendo mais explorada, espezi-

nhada e marginalizada, muito era-

bora me parega que 6 ela que se

automarginaliza.
Hd muito que se fala da mu-

lher, dos seus problemas, da sua
emancipagSo, mas afinal quern 6

que nao quer esses direitos?

Quern nio quer a emancipagSo?
Penso que sao as mulheres, elas

prdprias, a nao quererem emanci-
par-se.

Eu, mulher, fago aqui uma crl-

tica muito directa ds mulheres
portuguesas, doa a quern doer!

Elas em casa sao umas escra-

vas, admitem e apoiam a nao in-

tromissao do homem nos trabalhos

caseiros, deixam para o homem
as decisoes mais importantes,

«ele 6 que 6 o homems. Mas nao
gostam de pensar por si sds, de
decidir, sao propriedade dele (que-

rem-no ser) «eu s6 sou do meu
homem» dizem.

No trabalho acontece o mesmo,
deixam-se manobrar pelo patrao

«ele atd d um tipo porreiro* e vao-
-se masturbando com pequenos
favores que ele possa ou nao fa-

zer-lhes.

Nao se interessam pelas condi-
goes de trabalho nem, tao pouco,
pelo aumento de saldrios (embora
isso seja menos importante que as
condigoes). Delegam essas opi-

nioes em algudm mais politizado,

como, por exemplo, os homens.

Na procriagdo elas ndo se im-
portam de ter filhos, mais e mais,

afinal «o dever da mulher d ter

filhos*, «a finalidade do casamen-
to d ter filhos*, nafinal temos de

aceitar o que Deus nos deu*.

Estas sao expressoes que se

usam diariamente.

Mas quem sofre com isto sao as
mulheres, elas d que os educam,
mais importantes, elas d que os

tdm, elas d que os tratam, elas

sdo quem acolhe os filhos, e em-
bora eles ajudem (ds vezes) isso

ndo d nada.

Refiro-me ndo sd as mulheres
trabalhadoras, como ds estudan-

tes, estas muitas vezes pior in-

formadas que as primeiras apesar

do rrivel cultural mais elevado...

Outro dos problemas: fazer

emor.

As pessoas cada vez fogem
mais de falar nele.

Para eiese d um simples *ali-

viar*, par elas d mais do que is-

so, d toda uma sequdneia de ne-

cessidade afectivas e nem sempre
f isiolbgicas.

Deve fazer-se amor sempre, a

toda a a hora, nunca d demais,
nunca e vergonohoso, mulheres
casadas, solteiras e viuvas fagam-
-no, tenham prazer e tirem as vos-

sas oonclusoes.

Mulher, liberta-tel

(Jme mulher libertiria

iarga com os fundos do erdrio pu-

blico; os que, donos de fabricas e

grandes oficinas, construtores ci-

vis, exploradores de minas dao em
t oco de 8 horas de esforgo duro
de um trabalhador meia duzia de
tostoes, ficando com o resto p.odu-
zido, a mais valia, arrecadando as-

sim grandes fortunas e fartas barri-

gas; os que democraticamente cons-

tituem as forgas de seguranga mi-

litares e militarizadas e que se ali-

mentam daquilo que o camponSs
produz, que utilizam aquilo que o
operdrio fabrica, sem mexerem um
dedo, sem fazerem trabalho produ-
tivo; os que chefiam os grandes par-

tidos politicos, os grandes sindica-

tos, e sao «libertados» do trabalho,

vivendo a expensas daqueles que
dizem defender, tornando-se assim
profissionais da «revolugao»; os que
nas repartigocs, zelosos, verificam

minuc.osamente o pagamento dos
impostos, das contribuigoes, das
muitas, etc., cuja soma vai ser usa-

da para sustentar as varias castas

de improdutivos, carteiristas legais?

0 cartaz 6 sugestivo e a muitos
dos que tem tido a «felicidade» de
o olhar varias vezes por dia, tem
surgido as interrogagoes atras ex-

postas. Quem sao os carteiristas? E
a resposta nao deixa de ser f&cil e

ldgica. Ou no dizer de Antdnio
Aleixo.

Sei que parego um ladrao,

mas hi muitos que eu conhego
que nao parecendo o que sao

sao aquilo que eu parego.

Porem, os carteiristas nao estao

no Metro, local onde a PI mais
insistiu para a colocagao destes car-

tazes. Estao, isso sim, nas direc-

goes das grandes empresas, nos mi-

nistdrios, nas secretarias, nas sedes

centra's dos grandes partidos e sin-

dicatos, nas casemas. Af 6 que
seria de evidente interesse publico

colocar estes cartazes. Assim, quan-
do algudm, desprevenido, entrasse

num ministdrio, num quartel, numa
repartigao publ'ca, numa grande
empresa e deparasse com este car-

taz avisando-o de que a zona era

(Continua na pdg. 2)
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Venha a nos o vosso dinheiro
— AFIRMAM POLITICOS E PATROES

Os tyobalhadorcs andam alarma-

dos. Todos n6s, os que para subsis-

tirmos somos obrigados a vender a

nossa for?a de trabalho e os que su-

portamos a situafao de desempre-

go, afrontando a fome e a miseria,

nos pergutamos: quando vai islo

aeabar? E «isto» serao os aumentos

consecutivos do custo de vida, os

aumentos generalizados dos impos-

tos, o creseer da repressao e da
vigilancia policial.

O ORQAMENTO

O govemo apresentou a Assem-
bleia da Republica o Orpamento
Geral do Estado que, constando de

271 milhoes de contos vai ser su-

portado na sua totalidade pelo es-

forco e pelo suor dos trabalhado-

res. Prcssupoe um aumento em fle-

cha dos impostos, que pagaremos
nao s6 directamente, atravds do im-

posto profissional e descontos i

Caixa de Previdencia, por exemplo,

como indirectamente atraves do au-

mento do custo de vida. Tudo vai

aumentar na ordem dos muitos por

cento. Hi quern diga que devemos

apertar o dnto. Aperta-lo mats? Re-
du/irmo-nos a impotenda e a sub-

missao?

DEVEMO-NOS CALAR?

A verba destinada pelo governo

as Forfas Armadas (26,5 milhoes

de contos), por exemplo, e mais

elevada do que a destinada a Agri-

cultura e Pescas (10,9 milhoes).

A destinada i habitacaio

(19,3 milhoes), problema de suma
importancia no momento actual,

tambem e inferior a destinada ao

exercito, assim como a destinada a

Transportes e Comunicafoes (16,2

milhoes). Todo um povo a traba-

ihar para o exircito, para a policia,

para o aparelho de Estado.

E devemo-nos calar?

Mais sobre este assunto

na pkgina 2

A terra e de quern a trabalha
• BEJA: «DEEM AS ARMAS AO POVO FAZEMOS UM PAIS NOVO»
• EVORA: «TEM QUE HAVER SANGUE, DOUTRA MANEIRA NADA

FEITO»
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Nos ultimos dias diversas mani-

festafoes de rurais alentejanos, em-
punhando bandeiras negras, simbo-

lo da fome e da repressao, tem per-

corrido as cidades e vilas do sul do
pais. Em crbnica de campanheiros

de E\t>ra e Beja focamos estas mo-
vimentasoes, que pensamos estarem

a ir no sentido correcto, ou seja,

na ultrapassagem das ticticas re-

formistas do PC e das «promessas»

reaccionirias do PS.

NAO AOS POLITICOS

Os trabalhadores alentejanos tSm

comefado a demarcar-se dos po-

liticos ociosos, de barriga farta e

gabinetes luxuosos. TSm-se langado

para a luta afrontando, embora

ainda timidamente, as forfas de de-

sordem publicas, GNR e PSP. Tem-

-se oposto is desocupa?oes de ter-

ras, nao indo nos cantos de sereias

do PC: na opiniao deles haveriam

terras que deviam ser desocupadas,

outras nio. E havia tambim as pro-

messas de expropria?ao das terras

dos grandes agririos que nao fo-

ram ocupadas. Alguma vez isto

aconteceu? Isto nao passa de pro-

messas vas para trair a luta dos

trabalhadores. A atitude corrects

seri a defesa total das ocupafoes,

sob risco de amanha os trabalhado-

res estarem de novo sujeitos ao des-

potismo e a explora?ao dos patroes,

dos grandes agririos.

RESPONDER A VIOLfiNCIA
DA GNR

Porem, a luta tem de ser retoma-

da e incentivada. Os trabalhadores

tem que perder o medo de atacar

quem se opoe i sua luta, seja di-

rectamente como a direita, seja in-

directamente como o PC, por exem-
plo. Hi que responder k violencia

do poder, da GNR e da PSP com a

violencia revolucionaria dos traba-

lhadores. Cada herdade dcsocupada

tem de ser novamente reocupada,

criando para isso os trabalhadores

orgaos de defesa, que possam en-

frentar as forqas de «ordem» publi-

ca, GNR, PSP, exircito, mih'cias de

agririos, arruaceiros estudantis e

politicos. Hi que promover o boi-

cotc operario e a sabotagem revo-

lucioniria is herdades em que as

derocupafdes se processaram e onde
nio foi possivel tornar a ocupi-las.

Hi que criar comissoes de rurais,

por herdade e por aldeia, que, de
uma forma autdnoma, sem interfe-

rencia dos partidos politicos e dos

sindicatos que estao a eles eufeu-

dados, definirao os mitodos de lu-

ta e os caminhos a seguir. Nio hi
que serem timidos; temos um mun-
do novo a construir.

OS POLITICOS
ESTAO MORIBUNDOS
NOS CAMPOS

O PC 6 um partido moribundo
nos campos. As recentes manifesta-

coes bem o demonstram, assim co-

mo as paralisa£&es do dia 24 de
Janeiro, que, como voltamos a re-

ferir em artigo neste mimero de
«A BATALHA», nao passou de

uma paralisagao simbdlica. O PC
necessitou de dizer aos rurais que
ainda t'nha forja nas cidades e na
industria para os apoiar. O resul-

tado foi evidente: paralisacoes de
15 minutos e meia hora que em
nada ajudaram k luta dos trabalha-

dores agricolas.

Foi, apenas, mais uma manobra
politica.

A solidariedade tem de ser efec-

tuada, mas de outro modo: na pri-

tica, na luta directa contra as deso-

cupafdes e a violencia do Estado.

Sempre o dissemos e tornamos a

dizer: os rurais sao no fundo de si

proprios autenticamente libertirios.

No centro das suas aspirapoes esta

a vida liberta de qualquer explora-

dor ou opressor. O Estado e despre-

zado. O Exircito e a GNR repud :

a-

dos. Os patroes recusados ate ao

ultimo.

A luta dos trabalhadores da ter-

ra, mesmo que por vezes se ccm-

funda com os partidos politicos, e,

na sua essencia, uma luta liberti-

ria. Isso o demonstra o momento
actual nos campos.

Viva a luta dos trabalhadores

agricolas!

Mais sobre este assunto
na pigina 5
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GNR fora do Alentejo!
• DEPOIS DA RETIRADA

DA POLlCIA DE INTERVENCAO
DO ALENTEJO HA QUE EXIGIR

A RETIRADA DA GNR DO ALENTEJO

O terror e o panico continuam

a ser a trave meitra do IV Go-
verno. Nos campos as repetidas

incursocs da GNR pelas cooperati-

vas e aldeias, cspancando e rou-

bando terras, gado e maquinaria

agricola, viram-se agravadas duran-

te vdrios dlas pela prescnpa em
massa no Alente/o da Poiicia dc

Intervenfao, para ali deilocada,

que pos em autentico estado de

sitio Beja, Evora, Portalegre e ate

a Vila de Moura. Perfe'tas tropas

de ocupapao, bem armadas, inco-

modavam os traseuntes e arrogan-

temente policiaram o Alentejo co-

mo se fosse propriedade sua.

UMA MANOBRA DO PODER?

Porem, esta medida suscitou uma
reacpao viva em varios sectorcs^

o que levou & retirada precipitada

da Poiicia de Intervenfao do Alen-

acfao pode nao ser mais do“que

um golpe de teatro montado pelos

carrascos rdo poder. Talvez que lo-

go a partida o envio da Poiicia de
Intervenfao para o Alentejo esti-

vesse englobado numa encenafSo
geral com vista a suseitar uma
reacpao em massa e uma conse-

quente retirada da Poiicia, para
dar uma nova imagem, dc didlogo

atd, de um governo que se tem
caracterizado pela represrao mais
descarada. Porque o poder nao ne-

cessita ainda de forfas cspeciais

no Alentejo. A GNR, a poiicia as-

sasnina do fascismo e a «guardia

inquisitorial* da democracia ainda
tem forfas e efectivos suficentcs

para mantcrem no Alentejo a or-

dem que lhes interesse: a submis-

sao, o medo, a violencia institu-

cionaiizada. E a esta poiicia, no
seu todo, quern ataca?

O APOIO DO PC A GNR
Recordemos o PC, que aparece

agora Uo apressado em vir em

(Continua na 6.a pig-)
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Numa sociedade em crise cons-

tante como a portuguesa, onde os

distintos partidos e sind-catos po-

liticos, arrebanhando trabalhadores

como massa eleitoral, que atraves

de um papelinho na urna, seja ela

para o parlamento ou para a di-

recfao de um qualquer sindicato,

veem as suas «funpoes» perfeita-

mente cumpridas, o espafo de luta

concreta contra as instltuipoes re-

pressivas e os homens que as re-

gem s6 pode seguir um caminho:
o anarco-sindicalismo, o retomar

dos mdtodos de luta que durante

dezenas de anos animaram o mo-
vimento operdrio.

Porem, quase tudo esta por fazer

neste campo. O fascismo destruiu

os seus melhores militantes, as suas

organizapoes foram completamente
eliminadas. A prdpria ideia do que
6 o anarco-sindicalismo, a sua tra-

dipao que se encaixa na propria

formapao do movimento operdrio

portugues foram quase completa-

mente varridas por 48 anos de di-

tadura fascists e por algums anos

de democracia n3o me-
nos repressiva. Contudo, de mo-
mento, alternativas concretas come-
pam a ser estopadas, conforme re-

ferimos neste numero: o Sindicato

de Oficios Vdrios de Lagos da ini-

cio 3 sua actividade, assim como
um grupo anarco-sindicalista em
Leiria.

NAO AO VIRUS POLITIQUEIRO

O momento, de facto, & dos mais

propicios ao desenvolvimento du-

ma actuapao claramente anarco-

-sindicalista. A crise geral que os

partidos e sindicatos politicos, sim-

ples pepas partiddrias ou govema-
mentais, atravessam motivada pelo

descontentamento de milhares de

trabalhadores joga em nosso favor.

Tanto como as novas gerapoes ope-

rdrias, aprendizes, serventes, etc.,

que, para aldm de receberem sali-

rios de miseria, sao extremamente

receptivas aos ideais de luta anar-

qucsta.

Tambem a esmagadora maioria

da populapao trabalhadora gira

fora da 6rbita politica e sindical.

A populapSo, na sua maioria, 6

indiferente 3 questao politica. In-

teressa-lhe a sua prdpria situapao

concreta e por ela 6 capaz de lutar

com todas as suas forpas. £ neste

campo extremamente vasto das no-

vas gerapoes operdrias e dos traba-

lhadores que o virus politiqueiro

ainda ndo atingiu que se deve

centrar a nossa propaganda e

acpao. Os grupos anarco-sindicalis-

tas e sindicatos de acpao directa

tSm que se desenvolver e meter em
prdtica os principios que enunciam.

A propaganda pelo exemplo prd-

tico tem-se sempre revelado mais
benefica do que todas as outras

formas de propaganda.

O exercicio da acpao directa,

sem intermediarios de qualquer es-

p6cie, como forma de «ginastica

revoluciondriaa, preparatdria atd

da greve geral insurrectional, que
pord termo ao capital smo e ao Es-

tado, aos exploradores e opresso-

res, tem que ser incentivada. A
criap3o de sindicatos anarco-sindi-

calistas, a adoppao clara duma
conduta revoluciondria no seio da
classe trabalhadora, o ataque ao

Estado e ao Capitalismo, parecem-

-nos ser, de momento, o caminho
por onde avanpar.

OS MITOS QUE NOS
IMPUSERAM

Voltamos a dizer que o momen-
to 6 propicio ao desencandear de

um movimento de propaganda e

de actuapao anarco-sindicalista nos

campos e nas fdbricas, nas cida-

des e nas aldeias. Porem, existem

pontos-base onde a nossa propa-

ganda tem que incidir jd que sao

muitos os mitos que se impuseram
3 maior parte dos trabalhadores e

que jogam nitidamente em favor

das manobras politicas.

A saber:

O MITO DO PARTIDO

Para muitos trabalhadores a ideia

de emanripapao esta submetida a

uma outra conceppdo: a de um
partido-guia, que unificando em
si a classe trabalhadora e d.spondo

dos elementos tedricos e p.aticos,

dirigiria a luta operdr.a ate 3 con-

sequente destruipao do capitalismo

e 3 ed.ficapdo do socialismo e de
um Estado operdrio, que atravds

da ditadura do proletauado proce-

deria 3 eliminapao dos ultimos res-

quicios eapitalistas, 3 socializapao

da produpdo e, finalmente, a des-

truipao das classes. Esta ide'a-base,

em Portugal, para muitos, estd in-

carnada no PC. Mesmo ate para

muitos, que dizendo-se sltuar mais

3 esquerda do que o PC, como por

exemplo a chamada extrema-esquer-

da, este partido continua a ter um
charme discreto, que os leva a

nupca o atacarem de facto. E para

isto inventam os mais diversos mo-
tivos, como seja «o partido que
mais trabalhadores reune», «o par-

tido cuja histdria ma :

s ligada estd

3 classe trabalhadora*, etc. Nao
nos vamos preocupar com porme-
nores de tal «ingenuidade». O que
procuraremos demonstrar 6 que, de
facto, o PC para aldm de nao ser

de modo nenhum uma forpa revo-

lucioniria, 6, pelo contrarlo. uma
forpa claramente contra-revolucio-

n3:ia, que util !za todo o seu poten-

cial na castrapao das lutas operd-

rias. N3o por um qualquer tipo

de «revisk>nismo» ou de «refor-

(Continua na 6.c pdg.)
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i Igreja tem saudades do fascismo
l Igreja e os seus corifeus in*

laram-se contra o programa te-

sivo «Os Anos do S6culo», de-

.olvcram uma campanha e en-

traram funcionarras obedientes

a de subito proibirem o progra-

Agora voltam a movimentar
i campanha contra o filme

Antonio Macedo «As Horas de

na».

i Igreja mostra saudades dos

ipos da censura, do pensamento
dicionado e desespera por se

tir analisada nas suas incon-

encias e nas suas cumplicidades

i os poderes de Cesar. Dissimu-

e e invoca como razao dos seus

testos que as analises destes

i filmes «ofendem os sentimen-

do nosso povo». Mas quando
orria o drama do Tarrafal, da

rra colonial, das prisoes a esmo
1 culpa formada, das sevicias da

e, que feriam indelevelmente os
timentos e a came do nosso po-

a Igreja silenciava-se e apoiava

udivelmente esse regime.

) bispo do Porto que se aureo-

i por se ter incompat’bilizado

t Salazar (mas nunca se sou-

as razoes) tambem veio conde-

o filme de Antdnio Macedo
que, diz ele, ofender o povo
: na sua maioria entende estar

nado k Igreja.

tfinal o bispo do Porto como o

fascismo, nao reconhece ao pais

que nao tem obediencia catdlica, o
seu direito de analisar, discutir e

aprofundar os seus problemas, a

problematics do presente a que a

Igreja s6 responde com a crendi-

ce, e os dogmas em crise. E o cle-

ro, que apos a queda de Marcelo,

contrastado, «professou» a demo-
cracia, cont.nua a ter saudades dos
tempos do fascismo seus favoritos

e volta a advogar os seus m£todos.

A Igreja teme as analises das

suas atitudes e dos seu dogmas?
Rcsponda, discuta essas criticas.

Se tem omniscencia, profundidade
divina, porque caiu nas tentagSes

da Inquisigao, de sagrar as guer-

ras e os tiranos, do exterminio dos

alb'genses, do apoio «ao discreto

charme do salazarismo* que indig-

nou o povo portugues como ficou

claramente expresso no 1.® de

Maio de 1974?

Sem forga moral para responder,

sem abandonar o seu desmedido

desejo de Poder servindo os Esta-

dos e as tiranias e desejando conti-

nuar a usufruir os privitegios que
desfruta, procura esconder as suas

contradigoes e para tanto apela

para os metodos fascistas. Agora
move a guerre tambem aos cineas-

tas, aos jomalistas, aos pensadorcs

e a quantos fazem a analyse dos

seus credos e da sua histdria ape-

>MNISTIA PARA TODOS
OS PRESOS

)s politicos, por vezes, tem pia-

. Desta vez a polemics (entre a

mada direita e a chamaaa cs-

rda) teve como motivo vma
tonsa amnistia. 0 fogo acenaeu-

Os sectores parlamentares

mhiram t-ntre si, gritaram as

s razdes, quase que se engalfi-

•ram a pancada. A monotonia

lamentar deu lugar a sessoes

aldantes com amplo rest mo nos

lais, radio e televisao. E, po*

l, o essencial nenhum deputado

>u. Apenas se ficou no mesqui-
i, no pat’celar, na mediocridade.

; dLsto que se trata a pretensa

nistia, que a maioria de esquer-

aprovcu no parlamento. Abrar.-

apenas sectores politicos e mi-

res que, na sua maioria, ja es-

am reintegrados na vida publi-

E restringiram o conceito de
itico ao cumulo (per exemplo. os

itantes do FRP e outros nao sao

angidos por esta falsa arnnis-

e os partidos parlamentai es

sessem aprovar uma verdadeira

nistia (e nao o querem) esta te-

de assentar na amnistia para

ds os presos, independentemente

natureza do seu «crime».

e cs partidos quiscssem aar urn

tido festivo e de paz ao 25 de-

al teriam feito uma preposta

inclu'sse em si, por exemplo,

documentos que de todas as pri-

s, grupos de presos, per diver-

motivos tem lane-ado a publico

:jt!e se pedem resumir nestas

spies palavras: AMNISTIA T0-
L.

e Salgado Zenha, que foi mmis-
da Justiga e o PS estivessem de

to interessados na sorte dos pre-

deste pais nao teriam refor-

lo as prisoes e a policia enquan-

foram poder.

e o PC estivesse interessado na

:e real dos presos deste pais —
ao apenas dos militares que tem
mao, como Costa Gomes, Dinis

Almeida —. se de facto, repre-

tasse, mesmo em m'nimo grau.

entir dos explorados e oprimidos

te pais, nunca poderia ter es-

tado de acordo com uma pretensa
amnistia que apenas serve para en-

cobrir o prcblema real: no pa’s de
Abril, da democracia cczinhada

com os ingredienes mais progres-

sistas, miltiarcs dc- jovens rpedre-

ccm nas diverses prisoes. sao su-

jejtos a torturas e agredidcs siste-

maticamenie.
Pcrem, a questao c-ssencial resi-

de aqui: poderiam os politicos ter

aprovado uma preposta de amnis-

tia diferente? Poderiam ter defen-

dido a Amnistia para todcs os pre-

sos? Nunca! Os politicos e cs par

tidos por mais a esquerda que se

situem sao sustcntaculos da ordem
democrdtica. Sao verdadoiros poli-

cies que pregam a erdem, a segu-

(Continua na pdgina 3)

A exemplo de anos anteriores— Corrferencias internacionais de
estudos sobre Bakunine, em Se-

tembro de 1976 e sobre os no-

vos patroes, em Margo de 1978 —
o Centro de Estudos Libertdrios

Giuseppe Pinelli vai realizar, em
colaboragao com a revista anar-

quista «lnterrogations», uma Con-
ference internacional de estudos
sobre a autogestao, possivelmen-

te em Veneza, de 12 a 14 de
Outubro deste ano.

A Conferencia versari os mais
dive.sos temas, desde os mode-
los autogestiondrios dos nossos
dias ate as suas experiencias his-

toricas, passando pela discussao

do tipo de produ^ao desejavel

ruima sociedade autogestionaria,

pelas relagoes entre os produto-

res, etc., etc.

lando para os poderes do Estado.
Dizer a verdade, procurer a ex-

plicagao das coisas e, para a Igre-

ja, «insultar os sentimentos po po-

vo». Contudo sempre a Igreja tem
insultado os que nela nao creem.

Digamo-lo nos, os anarquistas, que
a Igreja e todos os politicos costu-

mam denegrir. Mas n6s nao recea-

A habitagao
Mota Pinto o arregante «sr.

doutor de Coimbra*, muito a se-

melhanpa de Salazar, apresenta-se

como o inevitdvel aendireita* do
pais e em jeitos de astrologo.

Anunciou que o govemo ia al-

terar as leis do arrendamento. Era

o disfarce do aumento das ren-

das das casas. Aos primeiros pre-

nuncios da inquieta^ao popular

vem dizer-nos que «tambem des-

ceriam as rendas altas», nao ex-

plicando como nem as conside-

rando rendas especuiativas.

Quando o govemo procure au-

mentar todos os pregos e todos
os impostos possiveis, estorquin-

do as camadas populares, nin-

guem pode acreditar que por esse
modo se reduza o rend imento co-

lectavel do imposto predial. Bru-

Malabarista da politica, Mota
Pinto quer justificar o aumento
das rendas em termos da sua «eru-

dipao»: «que as rendas altas deri-

vam do congelamento*.

Toda a gente sabe por simples
raciocinio que as rendas sobem
especulativamente porque ha uma
pavorosa escassez de habitacoes,

e porque assim funciona a econo-
mia de mercado em que a habita-

gao estd inserida.

Com ar de admoestagao diz-nos
que o congelamento das rendas
ndo permits o investimento imo-
biliario da iniciativa privada. Mas
todo o mundo sabe que a tal ini-

ciativa privada procure, preferen-

temente, os investimento* espe-
cuiativos, e a habitagao arrenda-

da, que por forga de imperatives
sociais e da estabilidade popula-
cional tem de ser condicionada
em prego e garantias de seguran-
ga das pessoas, n3o e convidati-

va. Se os senhorios procuram to-

dos vender as casas aos inqui-

linos, mesmo que elas estejam em

Os trabalhos a ser apresenta-

dos a discussao nessa Conferen-
cia serao publicados no numero
deste mes da revista «lnterroga-

tionss, no numero de Junho da
revista «Autogestione», no ndmero
de Agosto da revista «Volontd» e
nos numeros da «Rivista A» a sair

entre Abril e Setembro, alem
doutras revistas e jornais que
queiram colaborar, apresentar os
seus proprios trabalhos ou dos
seus leitores.

Quern estiver interessado em
participar, colaborar ou enviar tra-

balhos para a Conferencia pode
escrever para o Secretariado or-

ganizador:

Centro Studi Libertari

V. le Monza 255
Milano 20126
itflia

mos o confronto, o debate e, se

quiserem as suas analises.

Mas caso curioso, em vez de se

sentir ofendido como na lamuria

do clero, a afluencia a ver o filme

«Horas de Maria* e significativa,

e o f lme na sua eloquencia impoe-

-Se pela serenidade e singeleza das

analises.

ruina, para aplicarem o capital em
outros lucros altistas, este facto

desmente inteiramente o sr. Mota
Pinto.

Refere-se as rendas baixas mas
quer ignorar que o parque habi-

tacional esta degradado porque
os senhorios recusam cumprir o
Regulamento Geral das Edifica-

goes Urbanas, que tambem e lei,

que obriga as beneficiagoes.

Quer aumentar as rendas mas
ndo diz se haverd recuperagao da
qualidade da casa. Isso sera uma
simples extorsao. Entao os senho-
rios receberao o aumento, nao
recuperarao a qualidade da casa
nem irSo investir em novas habi-

tagoes, e Mota Pinto que quer
dominar o tecto salarial, reduzir

toda a gente a miseria para deter
a inflacgao, disponaa aos senho-
rios urn aumento de rendimento.

O sr. Mota Pinto tem a obriga-

gao de saber — e que nos tam-
bem sabemos — que o rendimen-
to da propriedade imobiliaria em
arrendamento n^o 6 reprodutivo;

que e um lucro parasit^rio por-

que retira beneficio sem garantir

a qualidade e a conservagao do
parque habitacional; & a ruina da
cidade. Tem a obrigagao de sa-

ber que ao propriettbio ja nao
Ihe interessa ccnservar a habita-

gao mas a sua ruina para se li-

bertar de obrigagdes contratuais
sem idemnizagdes porque o valor

do tarreno, que diariamente se va-

lorize especulativamente, Ihe pro-

porciona mais lucro do que o
arrendamento. Seri uma contradi-

gao do sistema capitalista «sr.

doutor*, que pretende ievar as ul-

timas consequencias.
O «sr. doutor* sabe que a ini-

ciativa privada apenas acorre &
construgao para venda por anda-
res porque ha margens de lucro

alfissimas, e que o govemo nao
tem mecanismos para canaiizar o
aumento das rendas para a cons-
trugao. Mas tambem deve saber
que o Gabinete de Planeamento
do Ministerio da Habitagao reco-
nhece que 80 % da populagao nSo
tem capacidade para adquirir a
casa propria.

O problema da habitagao tem
profundas implicagoes sociais a
economicas e nao e sanivel com
aumentos de rendas. Sabe o «sr.

doutor* quais sejam os nritodos
de avaiiagao do nivet a partir do
qual se possa dizer que uma ren-

da e baixa ou alta? Tem inventa-
riado o parque habitacional em
termos de avaiiagao? Que meca-
nismos pensa aplicar para uma
revisSo que n3o seja o simples
arbitrio de mais tantos por cento?

Admita. «sr. doutor* o impossi-
vel: que a iniciativa privada vies-

se a produzir habitagoes em quen-
tidade — com certeza so para
venda por artdares — e em mer-
cado livre. Supoe que os pregos
sariam acessiveis aos tais 80 %
da populagao angustiada? Ai esti

a causa da proliferagSo das bar-

racas, cancro da cidade burocri-
tica e capitalista, ai encontra o
drama habitacional com todas as
suas consequencias. Os seus com-

(Continua na pag. 6)
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Um debate

sobre

Anarquismo
0 Grupo Libertario do Porto le-

vou a efeito. no passado dia 21 de
Abril, um debate sobre Anarquis-
mo, Anarco-sindicalismo e Ecolo-
gia, e realizado no Anfiteatro da
Escola de Belas-Artes, enehendo-se
literalmeate, calculando-se a assis-

tencia em cerca de 600 pessoas.

Esta iniciativa do Grupo Liberta-

rio arrancou uma nova actividade

ao encontro das aspiracoes, espe-

cialmente duma mocidade incompa-
tibilizada com uma sociedade e
uma estrutura politica negativas.

Moderou o debate Melo Bandei-
ra. Julio Figueiras expos em linhas

gerais o pensamento anarquista so-

bre os graudes problemas da epcca
como a objeegao de consciencia, o

antimilitarismo, a ecologia para
aiem dos esquemas economicistas

que dominam espec almente nas
formagdes politicas. Graga de Oli-

veira tratou especialmente os te-

mas da mulher e da educagao da
crianga, e Emidio Santana pos em
relevo as debilidades do sindicalis-

mo corporativo incapaz de alcangar

os objectivos autogestionarios para
alem de med ar a propria alineagao

dos trabalhadores ao Estado capi-

talista e cada vez mais autoritario.

Aberto o debate falaram varies
jovens, rapazes e raparigas como
adnitos, ora fazendo perguntas, ex-

pondo raciocinios e fazendo criticas

a varios aspectos da sociedade e

do panorama politico.

Predominou no debate uma varie-

dade de temas de caracter social,

da criatividade e de contestagao
duma sociedade autoritaria.

No final foi aprovado por acla-

magao um protesto contra as pri-

ses politicas e reivindicada a am-
nistia geral.

Varios dos participantes manifes-
taram o desejo de contactarem com
o Grupo Libertario, Apartado 2198,

4022 Porto Codex.
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CAPITALISMO

DE MISERIA

OU AS MISERIAS

DO
CAPITALISMO?

Na memdria de todos, as lu-

tas de 1974/75 parecem esbater-

-se ate serem apenas uma sim-
ples — e incomoda — referin-

cia.

Que resia desses dias de in-

tense agitacdo, onde nas rttas,

nas escolas, nos locais de tra-

balho ensaia-se um vasto movi-
mento de assembleias onde as
decisdes eram colectivas e di-

rectas?

Uma coisa torna-se clara: o
capitalismo privado que apds o
derrube do regime fascista cm
Abril de 1974, atravessou um
pertodo no qual os seus apare-

lhos de repressdo e enquadra-
mento, foram incapazes de con-

ter a arrancada dos trabalhado-

res. Nesta altura os tecnoburo-
cratas (PCP e outros) tentaram
— nao sem um certo exito —

,

construir em Portugal um regi-

me de capitalismo de Estado:
as nacionalizagdes, a legislagao

sindical e de trabalho, as uni-

dades de produgao colectiva ge-

ridas por Comissoes Adminis-
trates ou controladas pelo Es-

tado, etc., prefiguram exacta-

mente isto.

Depois do 25 de Novembro
de 1975, a burguesia retoma a
capacidade de dominio e con-
trole da situagao: procura mo-
dernizar as suas formas de po-

der, reabilita os aparelhos fun-

damental durante o fascismo,
instaura aquilo que este se mos-
trara incapaz de fazer (ou mes-
mo impossibilitado).

Integrasao de Portugal na

CEE

Mais que uma forma de a
burguesia portuguesa ten tar
conquistar novos mercados, e

por outro lado uma tentativa

de esta captar novos investi-

mentos, reforgar os processos
d e independincia econdmica,
para assim garantir-lhe uma
maior capacidade de controle
interno. £ por isto que a inte-

gragao de Portugal na CEE,
constitui um inslrumento fun-
damental para a seguranga e

estabilidade do capitalismo pri-

vado neste pais.

Livre especulagao

Um dos aspectos pelo qual o
fascismo se mostrara incapaz
de corresponder as necessida-

des de desenvolvimento e acu-
mulagao de capital, por parte
da burguesia, foi precisamente
o seu corporativismo. O qual
impunha certas regras na espe-
culagdo e na exploragao dos
trabalhadores, a fim de evitar
que o agudizar dos conflitos
sociais, quer a quebra da ima-
gem de forga do Estado e da
sua capacidade de controle.

Aquilo que temos vindo a as-

sistir por todo o lado, i a libe-

ralizagao de todas as formas de
especulagao, como nas rendas
de casa, na alimentagao, em to-

dos os produtos, etc., etc., ao
aumento descarado da corrup-
gao (como no caso do Ministi-
rio da Agricultura e Pescas),
etc.. Enfim, trata-se de abrir
as portas a livre especulagao
(e enriquecimento) dos capita-

listas «nacionais» e «estrangei-
ros».

Para consolidar o regime de
capitalismo privado, d neces-
sdrio ainda, entregar parte do
importante sector nacionalizado
aos seus «legitimos proprieta-
rios», as terras das cooperati-
vas agricolas aos «seus legiti-

mos aonos», a banca aos «em-
presdrios» a fim de que estes
possam servir-se dos aepdsitos,
etc., para movimentarem o sis-

tema capitalista.

Democracia na ponta do

do cacetete

Para que tudo isto e muito
mais seja viavel, d necessdrio
modemizar as forgas armadas,
equipalas com sofisticados ar-

mamentos de guerra, aumentar
os ordenados dos oficiais, torna-
-Vas «eficientes» aos olhos dos
trabalhadores. Reforgar a Poll-

da, a G.N.R., quer em efectivos,

quer em equipamentos. Tornar
mais poderosa a Policia Judi-

cidria, Servigo de Informagoes
da Republica, no controle dos
«marginais», «esquerdistas», «la-

droes», etc..

A democrada terd de assentar
numa imagem de forga, dura
no combate aos «indisciplina-

dos»...

Sindicato para todos

Aquilo que assistimos em
1974 e 1975, foi o que a maioria
dos Sindicatos andaram a rebo-

que do PCP; nao escondiam a
sua posigao de colaboradores e
guardioes da construgdo de um
regime de capitalismo de Es-
tado. A sua posigao foi pois a
de tentarem corner as lutas dos
trabalhadores, ou de os mobili-
zarem para o apoio a esta ou
aquela nacionalizagao, para uma
manifestagao de apoio ou ata-
que a este ou aquele mililar...

Agora em 1979, os Sindicatos
parecem ter assumido o papel
de agentes duplos: na rua pro-
testam contra a alta do custo
de vida, em manifestagoes sim-
bolicas, ou comunicaaos exal-

tantes, combatem este ou aque-
le governo fantoche pedindo um
outro mais de acordo com os
«interesses dos trabalhadores»,

enfim utilizam quando se diri-

gem aos trabalhadores uma
linguagem «combativa». Nos ga-
binetes do governo, a mesa de
negociagoes com o patronato,
nas suas actividades do dia-a-

-dia, apelam a calma, mostram-
-se simples aparelhos disdpli-
nadores e de colaboragao de
classes.

Para os trabalhadores dos
sectores mais «radicalizados»,
cedem a uma ou outra «greve-
zita» de meia hora, uma hora,
e quanto muito um dia... Gre-
ves gerais nem pensar nisso.

O partido dos trabalhadores

Solidamente implantado n o
seio destes — dizem! — pos-
suindo uma organizagao copia-
da e invejada pela extrema-es-
querda, os «etemos campedes

das lutas operarias, os etemos
construtores de um Estado De-
mocratic© e Socialista contem-
plando as mais amplas liberda-
des», parecem ter-se tambim
eles integrado no regime de ca-
pitalismo privado.
Quanto ao seu modelo de

sociedade, esse dizem que nao
e para jd, agora 6 preciso mui-
ta «ponderagao nas atitudes a
assumir» «as conquistas devem
ser graduais e ordeiras», etc.,

etc., enfim, sinal dos tempos!
E tambim estes, tal como os

Sindicatos, para contentarem os
sectores mais *radicalizados»,
promovem manifestagoes incon-
sequentes, conferencias de im-
prensa para «matar tempo»,
abaixo assinados em sirie, mo-

r~ s de repudio a isto ou dqui-
«para nao se ficar quieto»,

comicios para os jomais fala-

rem, etc., etc..

Desinforma$ao programada

Nao e possivel a qualquer
sistema de poder, manter-se
sem possuir uma imagem de si

mesmo. Em que i que tanta
gente pensaria e discutiria no
dia-a-dia?

Programar as *discussdes», a
«educagao», a *informagao», en-

fim o que se discute no dia-a-

-dia, aquilo que se «aprende», e
uma tarefa fundamental de
qualquer governo. Dela depende
em grande parte a continuagao
do regime.
Nas escolas os «programas»

de ensino estao a modificar-se
de acordo com as novas neces-

sidades dos que estao agora no
poder; a Rddio, a Televisao, os
Jomais, reinventam quotidiana-

mente motivos (programas) de
discussao: Futebol, Telenovelas,

Crimes, Policias e Ladroes, Mi-
xordices, Fdtima, Toiros, Fados,
Palermas televisivos, as ultimas
Anedotas, Ovnis, Travolta, etc.,

etc..

Neste desgragado quadro de
conversas quotidianas, revela-se

bem a desgragada imagem do
poder instituiao, as misirids ti-

picas da impotencia dos traba-

lhadores sublimadas nest as
«guerras* programadas.

Face a esta «choldra» como
escrevera Ega de Queirds, a nds
o que nos admira nao i que
hajam greves (poucas) em Por-
tugal, i que com a subida verti-

ginosa dos pregos da alimenta-
gao, rendas de casa, transpor-
tes, de tudo... com o aumento
da repressdo patronal nos lo-

cais de trabalho, nao hajam
greves , as necessdrias para
porem fim a isto tudo...

A nds o que nos admira i
que com 400.000 desemprega-
dos, 500.000 pessoas vivendo em
casas abarracadas, ou barracas
transformadas em «casas», nes-

te pats onde existem centenas
e centenas de aldeias sem agua,
electricidade, esgotos, onde tu-

do se degrada ate a ruina, nes-
ta vida onde somos continua-
mente explorados e embruteci-
dos, o que nos admira sincera-
mente e que tudo isto ainda se
mantenha de pi...
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nAo ha poder
SEM

SANGUESSUGAS
0 ESPECTACULO

Roubado publicamente por no-

vos impostos, alarmado pela que-

da do Governo, apreensivo peran-

te as novas eleipoes, tranquilo face

k forpa demonstrada pelo Ex6rc.-

to Portugues na$ tiitimas mano-
bras, vexado pelo patrSo, esgota-

do por uma semana de trabalho.

escandalizado pelo nudismo nas

praias, ma s sempre, sempre amar-

rado ks engrenagens do especta-

cuio qo poder. Esu 6 um possivel

retrato de muitissimos honrad0S
cidadaos...

Sempre renovado e modificando-

-se constantemente, este 6 o mais
macabro de todos os especticulos:

o organizado e dirigido pelo Poder.

Uitrapassar este circulo impli-

ca uma desmontagem quotidiana

dos argumentos, discursos e pala-

vras pelos quais o poder funda-

ments os seus aCtos. Nao os va-

mos utilizando no dia-a-dia como
nossos. .

.

A REPRESSAO PERMANENTE

Os prepos do petrdleo, as ma-

t6rias-primas e maquinarias au-

mentam sem cessar no s mercados

internacionais. As despesas publi-

cas sao cada vez maiores. Para

o Pafs poder suportar os novos

prepos, sao necess4rias mais ro®'

didas de austeridade, novos im-

postos. redupSo nos consumos in-

fernos. Um amplo esforpo nacio-

nal para desenvolver o Pais, au-

mentar a produpao, sak da crise.

Quantas vezes este estafado

discurdo 6 repetido por die? Hi
quantos anos? Por quantos go-

vernos

?

Entrd o discurso e o que e e

esconde da realidade, passa um
abismo. No fundo o que ele nao

diz, nem pode. 6 que o que esta

sempre em causa, 6 a defesa e

perpectuapao de todo um sistema

de inuteis e inutilidade que absol

vem a maior parte daquilo que de

litil se produz.

A REPRSSAO PERMANENTE

Todo o poder assenta na forpa.

Apoia-se nela para persists en-

quanto tal.

L6gico 6 em suma que no re-

forpo dos aparelhog de guerra,

repressao policial, vigilflncia poli-

tlca, etc., sejam aplicadas grande

parte daquilo que o poder extor-

qulo aos trabalhadores.

As despesas mundiais com o

armamento, as guerras, as indiis-

trias (s6 essas empregam em todo
o mundo cerca de 40 milhoes de
trabalhadores), sSo assombrosas.

Neste pequeno pais, por exem-
plo, o Orpamento de Estado para

1979, previ cerca de 27 milhoes

0 RIDICULO

\ quotidij

;ontinuarl

rais nuoleares? Mais

'a ricapos e outra

Nao serd de mais

FOfpas Ar-^

f^que sera

Shabitapaoj

Fjmenti

Na vendade todo o sistema
organizado para a sua perpetua

Para isso existem leis, consi

goes, hapitos, tradipoes que /

lizam as relapoes de poder.

reproduzem nas novas gerapoe

Toda a organizapio social

de contos so parj

madas... muito-*
-

gasto com a satide,

agricultura, pesca,

capao, etc.

Se a estes 27
acr6scimos), acy
tos outros deStmados
vestidos de poiicias,^^^^^
outras engrenagens
blica e defesa na<

uma quantia que^o por si, resol.

veria muit^jR problemas bSsicos

habitapao, electrici-

voapoes deste pais...

SANGUESSUGAS

Cravados na pele de tudo quan-

to vive, trabalha. Os sanguessugas

polulam por todo o lado. N8o sao

apenas militares ou policias- Vege-

tam desde o Parlamento, aos par-

tldos, passando pelo tConselho

da Revolupio*, Presidfincia da

Reptiblica. sio ministros, patroes,

burocratas sindicais, chefes disto

e daquilo. Quanto consomem?

Entre Os sanguessugas e o sis-

tema existe uma total dependftn-

cia. Quando uns estao desacredi-

tados, podres, incapazes de se

imporem, logo outros se apressam

a substitui-los. Nao ha poder sem
sanguessugas.

Enquanto uns continuarem a

dispor da vida de outros, a im-

porem as suas decisoes. Enquanto
persistirem as relapoSes do Poder

serve o sistema sob
pectos.

Os inumeros defensores dum
aumento da produpao «nacional»— sejam eles de direita ou de

esquerda —, omitem sempre nos

seus discursos produtivistas, uma
questao fundamental: a maior par-

te daquilo que se produz, nao cor-

responde a necessidades ou ca-

rfencias humanas.

Grande parte dos produtos fa-

bricados, correspondem sim, a

necessidades criadas ou geradas

pelo prdprio capitallsmo.

Para estas industries 6 canali•

zada a quase totalidade da ener-

gia produzida em todo o mundo.
As medidas de austeridade, os
novos impostos s3o um meio di-

recto de o sistema as manter.

Pois, pretende-se aumentar a

produpao de qud? Nao seri de
mais quart6is? Mais prisoes? Mais
produtos tdxicos? Mais industrias

poluidoras? Mais armamentos?
Mais Igrejas? Mais publicidade?

abrir urr^HLco os olhos,

BteaSSfipararmosaBmo a maioria
prodiR, oonsitui apenas

^oduzjr o sistema.

parasJEagem. E para isto.

‘ .ire o trabalho.

a Vida de quern traba-

Este 6 o prepo do poder e das
suas engrenagens.

0 ridiculo ameapa hoje o poder.

Perante a masslva propaganda do
Estado, dos «representantes do
povoz, os apelos a novos sacrifi-

cios, e por outro lado a mis6ria

quotidiana a que somos forpados

a viver, a indrferenpa perante o

que «eles» dlzem, 6 muitas vezes

um sintoma de que j3 «ningu6m
acreditaz. 0 espect3culo do Poder,

jk nao surte o efeito desejado: A
ader§ncia das masses aos seus
argumentos.

Talvez hoje mais que nunca,
os trabalhadores possam compre-
ender que a sua vida, toda a sua
vida, 6 utilizada para reproduzir o
sistema que os oprime e explora.
A inutilidade 6 mundial. 0 mito
dos paises csocialistas* caiu: ne-

les como nos outros, os trabalha-

dores n8° passam de escravos
da produpSo, mais ou menos ati-

mentados, mas sempre a reprodu-
zir um sistema ao servipo de pa-

rasitas.

Em Portugal, o ridiculo atingiu

tudo. Nada parece existir que nao
esteja convertido numa anedota
pegada: histdria, moral, cuitura,

instituipoes, partidos, tudo.

0 ridiculo. 0 riso. A ironla

corrosiva tern corrofdo tudo. 0 pr6
prio poder jk nao consegue «ven-
der> uma imagem de si mesmo
que nao seja a da cretinice. Os
sanguessugas nacionais, converti-

dos em anedotas, sabem que ]k

nio convencem ningu4m. Mas por

obrigapSo de oficio persistem at6

ao fim.

Ridicularizar este espect4culo,

sem duvida que n3o 6 fazer a

revolupao. Mas com certeza que
por aqui pode passar a cons-

cience de todos os manipulados
de que nada tern a esperar desta

merda.

GREVES

A LUTA DOS PRESOS

C. N. A. C.

0 PROBLEMA A SAIJDE

GUADIANA A MORRER

— pag. 2

— pag. 3 e 8

— pag. 3

— pag. 4

— pag. 5

PERSEGUICOES EM ESPA-

NHA — pag. 7

... e mais ainda
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ELEICO
/

A
ES: LEI

CRISE

jALIZACAO do poder
DO SISTEMA

A burguesia sente-se hoje em
Portugal, com um maior apoio

entre os que explora. Dai a es-

peranca das forgas defensoras

do capitalismo privado, quenas
novas cleigoes consigam um
maior numero dc deputados. A
«maioria de csquerda» transfor-

mada em «maioria de direita»...

Mas por detras destas andli-

ses mais ou menos convencio-

nais, nao restam duvidas a nin-

guem quc os profissionais da
politico de S. Bento, ja nao
convenciam ninguem. Quern 6

quc os tomava como «represen-

tantes do Povo»?
O jogo politico distanciou-se

demais dos trabalhadorcs. «Di-

reita» e «esquerda» eram vistas

no Parlamento, nao coipo for-

cas sociais em luta, mas como
cfectivamente sao: diferentes ti-

pos de parasitas em luta pela

hegemonia do poder.

As novas cleigoes prelendem,
assim, dar uma imagem do Par-

lamento mais «serie». Mais sus-

cepiivcl de convened* ’atgutfm.

Atraves dos vows dos que fo-

rem as urnas, a parasitagem em
l'ungoes politicas na altura, se

dird legalmente ser os «nossos»

representantes...

LEGALIDADE: COBERTURA
IDEOLOGICA DO PODER

Porque todos esses discursos

sobre legalidade, a defesa da
Constituigao, o respeito das leis,

a necessidade de reforgar o po-

der da «Lei», etc. No fundo, por-

que esta questao se apresenta

tao importante para o sistema?

Falar de legalidade e falar de
formas de poder.
A burguesia arrancou o poder

a nobreza, nao a falar ou a jus-

tificar-se pelo dinheiro que pos-

suia, os lucros que obtinha, mas
contarpondo uma legalidade as-

sente na «vontade do povo», ao

poder da nobreza justificado

em argumentos misticos: a ori-

gem quase divina dos sobera-

nos, o valor do «sangue» dos
nobres, a missao transcendente
dos sacerdotes, etc.

0 «Povo», entidade abstracta

a que o poder se refere, passa-

ria a partir dai a eleger os

«seus» representantes, aqueles

que irao decidir sobre a vida

ou a morte dos que os elege-

ram...

As eleigoes sao assim, uma
pega fundamental desta nova
imagem do poder: mesmo o
proprio fascismo nao se furtou
a organiza-las no intuito de le-

galizar publicamente, os para-

sitas, e o terror em que vivia-

mos.
Nao sao apenas os profissio-

nais da politica os que vivem
directamente a custa da «lega-

lidade». Outros especializaram-
-se na sua perpetuagao: advo-
gados, legistas, juizes, constitu-

cionalistas, etc. todos eles tra-

balham infatigavelmente, para
nos conduzir aos labirintos das
«leis» do capitalismo.

SINDICATOS : ORGANIZA-
DOS TRABALHADO-

Depois de Setembro as coisas
aquecem nos locais de trabalho.
0 «tempo livre» das f£rias aca-

bou. A rotina das semanas de
trabalho, continua.
Nao e pois de estranhar que

os sindicatos voltem ao ataque:
eles ai vcm para negociar os
«scus» contratos de trabalho,
langar as «suas» grevezitas, de-
senvolver as «suas» lutas muito
legais. Muito de acordo com a
Constituigao, as leis em vigor
sobre greves, despedimentos, as-

sociagoes sindicais, seguranga
no trabalho, etc. Nem um passo
sera dado a margem do estabe-
lecido...

Em todo este processo, os sin-

dicatos mostram-se os mais efi-

cientes integradores dos que
trabalham na teia dos decre-
tos governamentais.
Todos os sindicatos ao reco-

nhccerem as leis que a burgue-
sia publica para tentar regula-
mentar as greves, os despedi-
mentos, as formas de organiza-
gao dos trabalhadores, que es-

tao a fazer senao a pactua-
rem?
Todos os sindicatos quando

reconhecem o Ministerio do Tra-

balho como arbitro nas lutas

entre trabalhadores e patrona-
to; quando aguardam que este

decida da publicagao dos con-
tratos colectivos por que luta-

ram com o patronato, para que
este entre em vigor; quando fa-

zem depender a existencia de
um sindicato da aprovagao dos
seus estatutos por este Ministd-
rio, que estao eles a fazer se-

nao a pactuarem com a bur-
guesia?
A maioria das lutas dos tra-

balhadores em Portugal, sao to-

Os fortes... e os fracos
«...Porem, se tentar obri.

gar-vos ao pupel de agentes da
injustiga, entao digo-vos: In-

fringi a lei. Deve fazer das
vossas vidas a contradicao ne-
cessaria para que a maquina
pare. 0 meu dever e. em qual-

quer caso, recusar.me a ser

um instrumento do mal que
condeno.» — Henry D. Thoreau
— «A desobediencia civil*.

Todos os dias nos dizem, que a

exploragao do homem pelo homem,
e a consequencia da «ordem natu-
ral das coisas». E dizem-nos de to-

das as maneiras e feitios: a famf-
lia, o astro...

Ouvi, por ex., aqui h& dias, um
padreca que dizia alto e bom som
(= poluigao sonora), que ate os ani-

mais mais fortes, dominavam os

mais fracos.

Acho que isto vale um pouco de
reflexao no que se passa a nossa
volta. Sera mesmo que os animais
mais fracos sao dominados pelos

mais fortes? Ou, o facto de haver
homens a dominar outros homens,
significa que sao eles os mais for-

tes?

Bom... Sem duvida que hoje a
luta pela sobrevivencia, da maior

parte das especies, e muito maior
hoje, do que era alguns anos atras.

E isto, porque o animal (que nao
parece) chamado homem, lhe des-

truiu o seu ambiente natural. E,
claro, nao admira ver certas es-

p6cies a atacar o homem ou ou-
tras especies dc animais.

Poder-nos-ao objectar, que desde
o principio do mundo, os animais
tern necessidade de cagar, e por-

tanto a lei do mais forte i perfei-

tamente natural...? Ora bem... £
claro que desde sempre houve ani-

mais a matar outros. Mas o facto,

e que muitas vezes, o acto do ani-

mal mais forte ao matar o mais
fraco, ate e benefico para a espe-

cie. Mais... Os animais nunca pu-
seram em perigo, outras especies.

Para alem disto, muitas especies

preferem afastar-se a lutar entre
si. Muito menos ha lutas entre

animais da mesma esp6cie. Entre
estes, o apoio miituo, e um facto
mais que comprovado. Mas, ainda
no reino animal, o mais forte, e-o

efectivamente. E nao por outras
circunstancias, como acontece com
o homem.
Como se constata, o homem mais

forte, e o que tem mais dinheiro,

mais armas e mais escravos. AMs,

sao os verdadeiros fracos, os ac-

tuais mais fortes, pois precisam

de comprar e de se apoiar, nos

«fracos», para imporem a sua lei.

Com a comprovada complacencia

destes ultimos, claro. Essa forga

e portanto enganadora. E a qual-

quer momento pode cair. Bastava

que os escravos de hoje, apontas-

sem o cano duma espingarda aos

seus senhores...

Como jd se disse atras, as lu-

tas (?) no reino animal, sao, quase

sempre, de igual para igual. O mes-

mo nao se passa com o homem.
Senao, vejamos. 0 rico, € rico por

um acidente. Ou por heranga, ca-

samento... E sempre k custa do
trabalho dos outros. Enquanto uns

nascem no bergo de oiro, outros

nascem na rua. Logo a partida ha
desigualdade. E os primeiros, nao
fazem outra coisa senao assimilar

tudo aquilo que lhes metem na ca-

bega: famflia, patria, trabalho (que

nao para eles)...

Mas o triste da fita toda, e que
os segundos, a maior parte das ve-

zes, nao passam de candidatos ao
trono... H& sempre a esperangazita

dum qualquer partido subir ao po-

der...

A. LEAO

talmente filtradas hoje pelas en-
grenagens da legalidade.
As leis do sistema a tal pon-

to estao imbuidas na pratica
sindical, que os advogados sao
autenticos dirigentes na sombra
dos sindicatos. Tal e ai a sua
importancia...

QUEBRAR
A SOLIDARIEDADE

Um facto ressalta em toda a
evidencia: por detras de todos
estes legalismos, esta a inten-
gao clara de reduzir as lutas
dos trabalhadores, as nossas
pessoas concretas a um punha-
do de processos a cargo de uns
quantos doutores que nos vao
julgar.

A nossa vida, as nossas lutas
ficam assim confiadas a outros
que nao nos. A outros que de-
pois nos vem dizer, segundo as
leis do momento o que «deve-
mos» fazer, o que «somos», a
que «temos» direito, quais sao
os «nossos» deveres... apenas
nos 6 exigido que saibamos aca-
tar as leis que nao fizemos...
0 fim concreto deste proces-

so e acabar com a aegao direc-
ta dos trabalhadores, destruir-
-lhes toda e qualquer solidarie-
dade nas suas lutas reduzindo-as
a casos individuals.
Por este modo, mais de um

milhao de trabalhadores em
Portugal, tem processos no Tri-
bunal do Trabalho... esperam
eternamente por uma aecisao
judicial esquecendo o que signi-
fica a solidariedade, a iorga cori-
lectiva que representam.
Os nossos problemas sao as-

sim materia de estudo em ga-
binetes. Os nossos interesses re-

gulamentados em artigos duma
lei qualquer. Quantos aguar-
dam a resolugao das suas ques-
t5es, para quando sair uma por-
taria govemamental que as re-
solva e regulamente?
Reduzidos a um ntimero. O

numero do nosso processo no
Tribunal ou no advogado, esta-
mos divididos. Quebrados na
nossa solidairedade de explora-
dos. Profundamente engrenados
nas malhas do poder.
At6 quando?
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COMO TUDO VAI MAL

MAS

«AGUENTA-SE BEM»...

OS SACRIF1CIOS NECESSA-
HIOS...

Perante a avalanche de aumen-
t»s de pregos decretados pelo Go-
vemo (agua, electricidade, gas,

gasolina, transportes, etc., etc.), o
agravamento do imposto comp'.e-

mentar. perante tudo isto e a pas-

sividade dos trabalhadores, scmos
forgados a reconhecer toda a ex-

teosao da influencia da igreja em
Portugal. Semelhaate resignagao

destroi pela base, o Apico discurso

politico da permanent ccmbativi-

dade da classe operAria...

Na verdade, os novos aumentos
parecem ser nao apenas aceites

resignadamente, mas como neces-

sidades vitais se tratassem para

quem trabalha: o bom «cperario

portugues®. Foi ele cu a mulher,

desde manha bem cedo, para as

bichas do impos'o complementar.
Temeria esquecer-se de declarar

quanto ganhou no ano transacto?...

Para poder pagar cs impcstos,

«viven> com o que the resta do or-

denado. la vai cortando na comi-

da, poupando na agua, na electri-

cidade, etc. carpindo-se, mas nao

lutando.

Voltou-se ao secular fatalismo,

ao futebol, ao arrastar do 3ado da
vida, pelo meio conta-se umas ane-

dotas, mas vai-se aguer.tando mais

e mais...

Toda esta misiria. reconhecivel

nos crescentes bairros de barra-

cas, na mendicidade que a cada
esquina desde Pais irrompe. toda

esta «santa pobreza® desperta no

«bcm portugues®, cs tao cant ados

sentimentos de caridade. piedade

pelos «mads» pobrezinhos... A mi-

seria do routro® como compensagao
para a nossa subida...

Aos mais desperangadcs, s6 Hies

resta seguirem o caminho que hA
seculos orienta milhoes de indivi-

duos destas paragens: a emigra-

5ao. Mas para onde? As Arabias

responde urn numero crescente de-

les. E ja la estao 6.000...

I Cresce a repressao Patronal

) Tudo aumenta menosos salarios

| A esquerda apela a resignagao

I Os militares amea<;am

I A emigra^ao continua

I E os trabalhadores que (azem?

VOTAM OU LUTAM?

os discursos dos militares politi-

queiros. Sussurra-se por tcdo o la-

do, diz-se nos comicios da esquer-

da- «A democracia corre perigo®,

etc. A ameara de uma tradicional

goipaga da parasitagem militar, de-

senha-se no horizonte. Enfim quem
fez dezenas deles desde o slculo
XIX. pode fazer sempre maisum...
exporiencia nao falta.

Depois do 25 de Abril de 1974,

lcnge de diminuir a influencia dos
militares. pelo contrArio, a cober-
to da «Revo!ugao de Abrils, ’ estes

reabilitaram-se dos crimes e da
derrota nas colonias. Reforgaram as
suas posigoes. Mod’err.izaram as

suas estruturas. Tomaram-se figu-

ras de proa na pclitica. Enfim.
«dignificariam» a prcfissao da mor.
te premeditada...

A direita, segundo a sua ten-

dencia estatis'a. ape'a para a ne-

cessidade de «ordem», de uma «di-

tadura militar® que venha por as

coisas «como devem ser®.

A esquerda par seu lado, vai

contentando os trabalhadores, ar-

gumentando um discurso ja velho:

No Exerci o «aind)a 1A estao mui-
tos verdadeiros progressistas®. A
militarice continua.

A ESQUERDA DA UMA AJUDA

A esquerda, uma expressao do

capitalismo de Estado, A hoje um
dos baluartes da estabilidadc do

actual sistema em Portugal.

Por agora, o Partido Comunista

e outros da esquerda, deixaram de

lado outras conquistas dentro do

sistema. Pretendem apenas segurar

o que resta das nacionalizagoes e

da reforma agrAria.

Para tanto os compromiss'-s po-

liticos nao tern cessado. Um esta

agora a vista de todos: o Gover-

no comprometeu-se a nao desna-

cionalizar nada de fundamental no

«sector publico®, em trcca o Par-

tido Comunista ira, como vem ja

fazendo. silenciar tcdos os protes-

tos contra a alta do custo de vida,

sabotar todas as greves (como a

dos carteiros do Porto), enfim co-

laborar abertamente com as medi-

das governamentais.

Recentemente quer a C. G. T. P.

quer a U- G. T. declararam a sua

discordancia perante todas as lu-

tas que em Portugal, tenham em
vistas reduzir os horario de traba-

lho... (1).

SerA que para a C. G. T. P.-

-U. G. T., os horArios de trabalho

em Portugal (a maioria sao entre

45 e 45 h. semanais), deveriam de

voltar a ser de sol a sol?

UMA CONSTANTE:
A MILITARICE

A medida que sobem os pregos,

os impostos, como A hAbito aumen-
tam o numero de parades mili-

tares, os exercicios de «fogo real®,

SALVAR OU NAO A ECONO-
MIA?

0 discurso estafzdo da salvagao
da «econom'a», verdade se diga

que ainda continua a prcduzir os
seus efeitos. Dieriamen e bombar-
deado pelas contas do Pais, o pa-

lavreado sobre a necessidade de
«aumentar a produgao e as recei-

tas do Estado, para cobrir as des-

pesas sempre crescentes*. o «hon-

rado cidadao» interiorizou este dis-

curso. De si para si, diz 1A: «0 Pais

precisa mesmo de sacrificios, se-

nao como se hA-de endireitar?®

«Sim. que nestas coisas de eco-

nomia, de produto nacional bruto,

de divisas, de graficos, balangas

de pagamento. emprestimos, eu sei

la que mais!... Tudo isto tern mes-
mo muito que se Ihe diga. E, o
Pais sem o trabalho, o sacriflcio

de cada um nao pode viver®.

Nos estamos tambern de acordo:

Na verdade como, sem o nosso tra-

balho, os nos .os sacrificios pode-
riam viver abastadamente tanta

parasitagem?

Sem apertarmos o cinto no dia

a dia, como poderiam pagar-se
milhoes de contos de indemniza-

goes a latifundiarios e a patroes?

Se nao fosse a nossa austeridade

como poderiam vestir-se, comer e

viver tantos altos funcionArios nes-

te Pais? Tanta policia? Haver tan-

tas recepg5es oficiais pera ofi-

ciais, oficiosas. etc.? Sem esta

nossa privacao de vida como tan a
engrenagem, tanta parasitagem po-

deria subsistir?

Para que tudo isto p'ssa viver,

florescer, criar raizes, enfim para
que nao Ihe faLte dinheiro, e as-

sim se salve a economia. S6 temos

pois uma solugao: Acaibarmos com
as greves. aumentarmos os horA-

rios de trabalho. pagartnos pronta-

merrte os impostos, mudarmos o
resto da populagao que em Portu-

gal ainda vive em casa, para bar-

racas ou casas abarracadas, acei-

tarmos viver felizes num universo

concentracionario. nada de discus-

soes. nada de livros subversivos,

apenas trabalho e livros tecnicos

(para aprendennos a trabalhar

mdbor).

De outro modo digam-nos como
poderemos aumentar tanta parasi-

tagem? Como poderemos aguentar

tanta miseria sem protestos?

(1) Ver, por exemplo, o «Di

rio Popular®, de 12-Set. 1979.
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Quando se fala de poder, fala-se apenas dos que o exer-

cem: patroes, administradores, ministros, militares, politicos

profissionais, etc.. Isto e, apenas daqueles que dele tern tirado

lucros, privilegios ou beneficios. Mas ha que perguntar tam-

bem, por onde no di-a-dia o prbprio poder e aceite e justi-

ficado:

As eleigoes estao longe de serem
a «grande» aceitagao das regras

instiluidas pelos que governam.

Mas basta nao votar para as re-

cusar? Pensamos que nao!

Na verdade, embora o poder

apele ao voto, a abstengao nao sig-

nifica forgosameote uma recusa do

sistema ou das proprf.as eleigoes.

Longe disso!

Que importancia tem que 10, 80

ou 30% dos eleitores inscritos nao
votem, se eles, no dia a dia, acei-

„arem resiguadamente ser gover-

dos ou viver udescansadamente*

nesta sociedade.

Ha, pofs, que tentarmos ver no

quotidlano, nao apenas nas elei-

goes, como os trabalhadores acei-

tam as regras do sistema, e a si

mesmos se derrotam.

A irresponsabilidade

instituida

Face ao poder os trabalhadores

sao encarados como urn wrrespon-

siveis.

Eles constituent uma «massa
anonima* compelida a trabalbar, a

quetn nao ha que petfr contas das

consequencias dos trabalho que fa-

zem. Tal como aos soldados sob as

ordens dum oficial, nao ha que pe-

dir co.itas pelas mortes que prati-

quem na guerra: uns e outros, cum-
prem ordens, Nada mais!

Para o poder, o trabalhador so

tem esta ultima responsabilidade

possivel: a da execugao correcta

duma tarefa que ele lhe incumbiu

cu o cumprimento integral duma
regra que ele Rxou.

Como, por sua vez, encaram os

trabalhadores as consequencias do

tiabalho que realizam?

Aqui reside a sua principal abdi-

cacao: da mesma forma que o po-

der, isto e, assumlndo-se como uns

«irresponsaveis».

Se nao vejamos casos do dia a

dim:

O bom operario de uma fabrica

de material de guerra, o cientista

que estuda uina droga cancerige-

na, o trabalhador que constroi uma
nova central nuclear, o que des-

carrega petroleo no mar, assume,

alguma vez, a responsabilidade

pelo que faz? Julgar-se-ao e’es al-

gum dia colaboradores. com o seu

traba'ho, da destruigao do Mundo
e da Humauidade?

Claro que nao! As suas consc'en-

cias estao tranquilas, porque eles

apenas cumprem ordens!

A responsabilidade efectiva dos

seus actos, as consequencias do que

fazem, essas pertencem por inte ro

aos que Os mandaram executar tais

trabalhos!

Ora, e precisamente nesta irres-

ponsabilidade quotr'diana, que as-

senta o poder.

cos responsiveis*. So a eles e que
ha que imputar todas as culpas

pelo que acontece...

Quando as coisas estao mal, ha
apenas que mudar os responsaveis

que se mostraram pouco eficien-

tes...

Essa massa anonima de pessoal,

cumpridora de ordens, leis, deci-

soes para que nao foram ouv'dos,

deve reduzir-se 4 sua condigao de
irrespnsaveis. Senao?...

• Nao hi pois que pedir contas

ao operirio que descarrega poluen-

tes nos r os. foi o patrao que o man-
dou, eles esti «inocente»!

• Nao ha que culpar a Policia

pelos massacres de camponeses do
Alentejo, eles cumprem apenas as

ordens dos seus superiores!

• Nao hi que censurar essa rede

vastiss'ma de funcionirios, quando
se aprestam a executar as ordens

nnn'steriais, elas vem «de cima»

Eles apenas cumprem um dever!

Ordens sao ordens!

• Nao hi que critlcar ainda, as

populates de regies onde espe-

cies animais estao a ser extintas e

a natureza esta a ser arrazada, a
responsabilidade do facto pertence

o Governo. 0 assunto nao lhes diz

respeito!

Assumindo-se no dia a dia, como
uns irresponsaveis pelo que fazem,

nos actos que praticam ao service

de outros, os trabalhadores, nao
tardam a assumirem-se como uns
IMPOTENTES perante os crespon-

siveis» ou os que detem o poder.

Esperar ordens, decisoes ou di-

rectivas, e para muitos a unica

coisa que lhes resta fazer na vida.

ram por eles?

• Quantas pessoas vivem em re-

gioes inundadas pelas chuvas hi se-

cuios, e hi seculos esperam resig-

nadamente que os «responsaveis

l>ela Nacao», decidam fazer qual-

quer coisa?

• Quantos apodrecem em ba!
r-

ros de lata, se apinham em casas

em ruinas, em subalugas. e pacien-

temen'.e, vao acaleatando a espe-

ranca que um dia, uma parte do

dinheiro destinado as Forcas Ar-

madts, i Policia, G. N. R., seja

aplicado na construcao de casas?

tTalvez algum dia se lembrem de

nos», lamentam-se...

• Quantos trabalhadores espe-

ram que os seus dirgentes sir.di-

cais. negoceiem um contrato me-
lhor? Talvez lhes reduzam mesmo
o horario de trabalho? «Enfim, hi

que esperar. Se o contrato apro.

vado e uma miseria, e porque eles

nao conseguiram melhors, comen-

• Quantos habatantes de vilas,

aide as e bairros... aguardam com
a tradicional resignacao, que os

responsiveis das Camaras Munici-

pais, lhes asfaltem as ruas, facam
csgotos, e’.ectriSquem a zona, etc.,

etc.? Mas como em tudo: «Hi que

esperar, eles nao podem fazer tu-

do. Nao foi este ano seri para o

proximo*, etc....

• Quan'os de nos aguardam,

ano apos ano, embora falando no

assunto, contando piadas. etc., que

o Governo, os tais responsiveis,

resoham por Em a especulacao

desenfreada com os acmentos e a

rede infinita de iniermediirios?

• Quantos trabalhadores, peno-

samente, se arrastam pelo Tribu-

nal do Trabalho, pelos advogados,

pelos Ministerios, ate que as ten-

t dades responsiveis* decidam dos

seus conilitos com o patronato?

• Quantos deutro e fora dos hos-

pitals, alimentam a progressiva in-

dustria farmaceuO'ca, medica e ou-

tras similares. e pacientemente

aguardam que, os tais que poem
e dispoem dos nossos descontos

para a «Previdencia», os apliquem

na saude?

• Quantos trabalhadores aguar-

dam penosamente que o Governo

suba o Uni te dos aumentos de or-

denados em cada ano? Ou legisle

sobre se a sua cooperativa agri-

co'a seri ou nao entregue aos «an-

tigos latifundiarios*? Ou se a em-
pre-a nacional zada em que traba-

lham seri ou nao devolvida, aos

«antigos proprietirios*?

Para tudo isto hi que aguardar!

Esperar que as competencias deste

pais decidam!!

A abdicagao dos trabalhadores

perante o poder, ultrapass.a assim,

a questao das eleigoes. Aliis, elas

nao passam de um cpisodio numa
vida onde de'.egar nos «responsi-

veis* 6 uma norma aceite pela

maior'a.

Dai que digamos: para nos, so.

mente quando os trabalhadores co-

mecarem a p6r em causa esta so-

ciedade, o seu trabalho e a sua

finalidade. somente quando eles as-

siunirem nas suas proprios maos
— sem deiegagoes — os problemas

que lhe dizem respeito, e possivel

comegaram a deixar de ser como
hoje o sao, individuos submetidos

a tfrania, democritica ou nio, do

poder que os explora e oprime.

Para que as regras do sistema

funcionem, os que estao no poder,

assumem-se entre si, como os *uni-

• Quantos trabalhadores aguar-

dam pelos resultados eleitorais,

para que tudo mude? Enfim, para

que os novos governantes fagam
aqu'lo que os anteriores nio fize-



DIREITA OU ESQUERDA: E DEPOIS?

ANTIGO 6RGAO DA CONFEDERA?AO GERAL DO TRABALHO ANO VI - IV S£RIE - N.! 57 - MENSAL - JANEIRO DE 1980 - 10$00

Fecharam-se as urnas, re-

zaram-se os responsos, e se-

pultou-se a ilusao eleitoral.

Os cidadaos, muito con-

vencidoso de que iriam de-

cidir dos seus destinos e mu-
dar a face do pais como to-

dos os partidos reclamavam,
limitaram-se a por cruzes em
pap6is.

Nas suas costas os parti-

dos galgam o poder e proce-

derao como quiserem, pois

no papel do voto o eleitor

surgiu e morreu de imediato

pois nao Ihe restam recursos

de fiscalizacao ou de inter-

venpao.

Nao se alterou a gravidade

dos probiemas, mas a pre-

senpa das pessoas na acpao
politics quotidians, discutin-

do as questoes, intervindo na

afirmapao dos seus direitos e

dos seus protestos vai-se ex-

tinguindo. Resta apenas o

residuo de urn periodo em
que as pessoas agiam, rea-

giam, ou aderiam a tomar po-

sipao, as cinzas da absoluta

partidarizapao dos probiemas

ou das movimentapoes so-

ciais. 0 que era a democra-
cia directa foi monopolizado

pelos partidos que averbam
para o seu jogo.

Esquerda ou Direita, o Es-

tado tornou-se a entidade

suprema que compromete as

pessoas na obediSncia ao
jogo de interesses que ele,

pela mao das novas classes

politicas e tecnoburocratas,

e para al6m de tudo o que
seria a expressao da vontade

das pessoas e das classes,

Ihe fica subordinado; sindi-

catos, colectividades popula-

res ou correntes de opiniao.

Esquerda ou Direita escon-

dem-se em modelos seme-
Ihantes de Social-democra-

cia. Os partidos e as organi-

zapoes que manipulam nego-

ceiam os limites contratuais

que condicionou tudo ao que
o Estado entende fixar, que
nos onera com cargas fiscais

que se consomem no seu

imenso aparelho militar, poli-

tico e econdmico.

Como as pessoas podem
opor ao Estado todo podero-
so a legitimidade dos seus
direitos, a intervenpao na for-

macao da sua qualidade de
vida?

Os sindicatos tornaram-se
seus elementos de integra-

pao dos trabalhadores, mas
para alem destes, hoje outros

probiemas de maior gravida-

de como a habitapao, os
transportes na forpada mobi-
lidade da vida quotidiana, a

saude, os equipamentos ur-

banos que escasseiam, tudo

isto nao tern resposta, nao
ha expressao democrdtica,

critica e revolucionSria que
se oponha ao gigantismo do
Estado totalitdrio.

£ esta a resposta que o ho-

mem cidadao condicionado
politica e economicamente,
tern de procurar: a formapao
de multiplas formas de as-

sociacao livre.

O arbitrio O 18 de Janeiro

e a violencia fiscal
A fdria fiscal procurando for-

mas do recelta polo agravamento
constante de impostos, de taxas

de toda a espAcie, espocialmente
incidindo sobre a populapao que
apenas vive do produto do traba-

Iho, tern muito especialmente au-

mentado a desordem burocrAtica

e tornado muito mais oneroso o

aparelho fiscal.

O Estado, cada vez mais tenta-

cular, ultrapassa todos os limites

na capa de receitas para cobrir ad-

ministrapoes parasitdrias, recom-
por 6mpresas ineptas, indemnizar
interesses injustificAveis. Esca-

pam-lhe todavia, por inepcia ou
favoritismo, a taxapao sobre os
grandes lucros.

Para cobrir uma cobranpa de
impostos sobre a grande massa
da populapao que vive apenas do
trabalho as Finanpas procuram to-

dos os meios eficazes e o Go-
vemo acaba de estabelecer o re-

gime de devassa obrigando todos

os cidadaos a inscreverem-se no
fisco recebendo um numero fiscal

e ficando inteiramente identifica-

dos.

Mas a pressa, o arbitrio e a vio-

lencia pfie o decreto em execupao
dentro de 30 dias, e obriga o pa-

tronato a nao pagar os ordenados
a quern nao apresente a declara-

pao e a obtenpao do numero fis-

cal.

Para alAm do limitado espapo
de tempo para toda uma popu-
lapao obter nas Finanpas o seu
registo, a monstruosidade e de o
Estado, que se considers «demo-
crAticos e um «Estado de direi-

to*, permitir-se vedar aos trabalha-

dores o dlreito inallenAvel de rece-

berem o produto do seu trabalho

por uma exacpao fiscal, ressusci-

tando as praticas medievais da co-

branpa dos impostos ou as praticas

colonialistas do aimposto de palho-

ta».

O Estado nao dispde do direito

de coagir o individuo limitando-

-Ihe os meios de vida, de privA-lo

do produto do seu trabalho, de
cominA-lo de formas violentas se-

melhantes ao bandoleiro que exige
a bo Isa ou a vida.

Aquele celebrado «cidadao elei-

tor e soberano» que foi «eleger»

os estadistas «democraticamente»
recebe dum govemo «democrAti-
co» o apoite e o assalto de Ihe

coarctar o seu mlsero saiArio como
coacpAo como se fosse um go-

vemo totalitArio. Afinal o cidadAo
nao 6 responsive! dos seus ac-

tos, de praticA-los por vontade
prdpria? A bem ou a mal hAs-de
pagar custe o que custarl

O Estado permite-se classificar

como rendimento o saiArio, igua-

lando-o is operapSes econdmicas
lucrativas ou rentAveis, incluindo-o

no mesmo regime fiscal e eleva-

damente colectado. Nisso, o Es-

tado «democrAtico» e herdeiro,

com certo exagero, dos metodos
draconianos dos regimens totaliti-

rios, e de modo nenhum se pode
admitir que o Estado utilize dra-

cronianos meios de pressio des-

te ginero para recolher impostos
sobre o trabalho e nSo seja capaz,

como o confessou o ministro

Sousa Franco, de recolher o total

do imposto de transacpbes, que
copiosamente herdou e aumentou
do regime fascista.

Que atitude tomam os sindica-

tos, a celebrada Intersindical e a

parceira UGT? Talvez, por obe-
diencia is regras do jogo consti-

tucional e politico a que estio
obrigados os seus partidos patro-

nos, errtendam nao dever-se de-

sestabilizar e reconhecer o abso-
lute direito de o Estado cobrar im-

postos.

Que pensam afinal os trabalha-

dores quando nSo Ihes pagarem
os ordenados por nio terem o ni-
mero de pagante ou atestado de
ccaloteiros?

—uma luta actual
Em 1933 o regime fascista oonseguia, depois de vagas sucessivas

de repressio policial, domlnar as forpas que se Ihe opunham, principal-

mente os trabalhadores e a sua Organizapio Slndical. Na posse do apa-

relho do Estado, com os seus mitodos totalitirios, iriam domlnar todos

os antagonismos sociais e contradipoes do sistema impondo a ordem
do clan na posse do Poder.

0 Sindicato, que fora ati entao a forpa organizada e consciente

dos trabalhadores iria ser assimilada pelo Estado e integrado no sis-

tema tomando-se um intsrumento da integrapao totalitiria, ji suficien-

temente experimentado nos sistemas fascistas e soviitico.

Salazar ditou por lei a sujeipao dos Sindicatos ao poder do Estado.

Os Sindicatos confederados na CGT, com o seu vincado espfrito de
8utonomia, de luta de classes e de acpio directa, opondo ao sistema

capitalists o seu projecto de socializapio, nio se sujeitaram e respon-

ds am com a greve revolucionaria, passando i clandestinidade.

Em 18 de Janeiro de 1934 a luta travou-se. Como forpa e capaci-

dade de luta a CGT era a linica forpa que recusava todos os compro-

missos de ordem capitalists e nao encontrava correlapao com os sectores

politicos interessados noutro jogo, e s6 e tralda lutou e foi esmagada.

A forpa da sua militSncia purgou nas prisoes e no Tarrafal a sua coragem

de responder ao fascismo defendendo a autonomia sindical.

A sua decisAo assumia uma transcendencia histories recusando

a unicidade pelo Estado, porque ainda hoje o movimento sindical per-

manece na mesma sujeipao de sinal diferemte.

De algum modo se entende que os comunistas tivessem conscien-

temente trafdo o 18 de Janeiro.

O objectivo salazarista seria, 41 anos depois, aproveitado para a

unicidade pensidAnia, para contlnuar a atrelar os sindicatos A omnipo-

tencia do Estado e ao interesse da ordem capitalists.

O 18 de Janeiro estA de p6.

Uma tampanha que arranta

Subscri^ao para a compra
de uma IBM

«A Batalhas e a revista «A ldeia», associadas, lanpam-se pela primeira

vez num apelo aos que nos ISem e nos acolhem para contribuirem para

a aquisipao duma mAquina elActrica IBM, ou equivalente, para a compo-

sipao destas duas publicapoes.

Fica aberta a subscripao especial, cujo saldo serA indicado todos

os meses.

Amigos: Necessita-se de 80 contos.

Contamos com os amigos e assinantes.

Vamos alcanpar.

«A BATALHA® e «A IDEIA*
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A ASCENSAO DA TECNOBURO-
CRACIA — Estamos no s£culo das
revolugoes: por todo o lado a bur-

guesia que noutras 6pocas fez as
suas (repondo o dinheiro como me-
diador de todas as relagoes huma-
nas), e substituida no poder. A
propriedade privada, a base do seu
poder, dk lugar k propriedade es-

tatal.

1917, ficarfi na histdria do poder,

como o ano em que uma nova clas-

se dirigente, assalariada do Esta-

do, assume pela primeira vez o
Poder: a tecnoburocracia.

A partir da 2.® Guerra Mundial,
novos paises vao continuando esta

nova forma de Poder: China, Al-

bania, Bulgaria, Romania, Hun-
gria, ChecoslovSquia, Alemanha
do Leste, Jugoslavia, Cuba, Arge-
lia, Vietname, Angola, Mogambi-
que, Cambodja, etc., etc.

A tenddncia do prdprio capitalis-

mo privado, paradoxalmente pare-

ce ser a sua propria estatizagao...

NOVOS DIRIGENTES, NOVOS
DISCURSOS — Conquistar o Poder
e mante-lo. Implica ter apoios. Jus-
tificar esse apoio tambdm. Os no-

vos dirigentes, para aldm das con-

tradigSes que possam existir entre
os seus Estados, os seus partidos

reclamam-se do «Marxismo - Leni-
nismo*, do socialismo antogestio-

n&rio, islamico, africanista, por
detrds dos discursos. estfio as afi-

nidades de ser tema: as suas for-

mas de poder. sao demasiado se-

melhantes. para serem coincid&v
cias... em todas elas. urn estado
monopoliza os meios de produgao,
nacionaliza as terras, controls toda
a produgao, distribuigao. o ensino.

a informagao. em todas estas «vias

para o socialismo*. as relagdes sa-

lariais persistem, mas agora em
vez de um patronato privado —
esses decrepitos burgueses! — , te-

mos um patronato pdblico, um Es-

tado dirigido por «eficientes» e
dluminados* gestores ao servigo

das classes trabalhadoras...

A IMPOSS1VEL COEXlSTfiNCLA
— Claro que o equilibrio entre os

Estados, onde a burguesia est& no
Poder e aqueles onde a tecnobu-

rocracia o detem, e ilusoro. Isto

para al£m de todos os «pactos»,

tratados de paz», «compromissos»
teorias sobre a «coexistencia «pa-

cifica* que possam existir.

A necessidade para estes Esta-

dos de mercados, materias-primas,

s6 isto, os forgaria a rivalidade, a
competigao, pelo controle de cer-

tas regioes do Mundo.
Dai que o «Vietname», o «Afga-

nistao*, o «Camboja», Rodesia.

etc., etc., nao sejam nestas dis-

putas, «situagSes isoladas*...

A ORIGINALIDADE LUSITANA
— As coisas s§o mais claras,

quando analisadas na terra dos

«fantoches lusitanos*.

A QUEM NOS VAMOS
VENDER?

POR UM COMUNISMO DE

— PERIGO VERMELHO!

Em termos de poder, aquilo que
se passa entre a «esquerda» e a
«direita», e no fundo uma disputa

dos trabalhadores.

A direita, procura mantii-los in-

tegrados no sistema que domina o
capitalismo privado, ainda que pa-

ra tal tenha que recorrer a uma
ditadura militar, fascista, etc.

A esquerda, essa representa a
oposigao, aqueles que querem con-

quistar o Poder, com o apoio dos

trabalhadores para o organizarem
a seu modo.

Claro que nesta disputa, os tra-

balhadores, eles mesmos, podem
tamb&n recusar ser massa em
dispnta, e abrirem o seu proprio
caminho...

Aquilo que assistimos nos ulti-

mos 5 anos, inscreve-se nesta dis-

puta, e porque nio, nesta rotura

que tambem as houve...

UMA BURGUESIA DIFEREN-
TE ? — Foi de facto, um sector

da burguesia que preparou. orga
nizou e conduziu o golpe militar do
25 de Abril de 1974. Melhor dizen-

do, o golpe nao foi planeado para
destruir em Portugal o capitalis-

mo privado, mas para permitir o

desenvolrimento deste, impedido
pelo enorme dispendio de receitas

do Estado nas guerras coloniais,

por um corporativismo que dificul-

tava a «livre concorrencia*, o «li-

vre jogo da oferta e da procura*
por uma protecgao extensiva do
Estado a um restrito numero de
monopolios que controlavam o Pais
com desagrado de outros sectores

da burguesia, enfim por um regi-

me que dificultava, politicamente,

a entrada de Portugal na CEE.

res, quer reivindicando aumentos
salariais, melhores condigoes de
trabalho. quer ocupando casas de-

volutas, etc.

A cdireita* joga entao num novo
discurso politico, com alguns seus

partidos, como o CDS. a falarem
em tsocialismo personalista*, etc.

A «esquerda» na sua logica faz

o que pode: Apossa-se de Ministe-

ri’os, Cfimaras Municipais, Sindica-

tos Corporativos, cola-se aos mili-

tares de Abril, a todos os milita-

res alitis, procurando-os transfor-

mar em «homens de esquerda*. al-

guns msmos acabaram na «extre-

ma>... conforme pode, langa me-
didas que prefiguram o capitalis-
mo de Estado...

Mas a situagao nao era «critica*.

Em 1975 a idireita* promove o
Partido Socialista, a «campeao da
luta contra o totalitarismo*... pa-
ralelamente, s a b o t a empresas,
transfere capitais consideraveis,
para o estrangeiro; fomenta a di-

visao entre <Norte-cat61ico» e um
«Sul-comunista», as «lutas» contra
o «continente-comunista»; a vinda
de quase um milhao de «retorna-
dos* aumenta-lhe os apoios; depois
k a dinamizagao das receitas dos
emigrantes, do turismo, o aumen-
to do desemprego, etc.

Em suma a «direita» jogou no
tempo, no desanimo dos uabaiha-
dores que acreditaram na «esquer-
da» o elixir para os seus piooie-
mas, a saivagao das suas vidas...

0 GOLPE... — Quando a <direi-

ta» se langa no golpe militar de
25 de Novembro de 1975, ela ja
somava muito, o desgasie da xma-
gem esquerda mess^inn.a. Os su-
cessivos govemos do Partido So-
cialisia (rotulado a si mesmo ae-
«esquerda»), sao o dobre de fina-

dos: A «esquerda» no governo de-
socupa terras no Alentejo, entrega
empresas em «autogestao» ao pa-
tronato, decreta leis como a dos
ccontratos a prazo*, 0 «numeius
clausus*. aumenta impostos espec-
tacularmente, ar-aKarwSr, po^ cce-

der*. tantn a cireiia, que acabe
aaando-se a i*n parudo oe saaza-
nstas regeneracos...

Comu-

k defenaiva.

bob ^abamaijres. co-
mo se senlem na cobngagao de
escolherem entre a esquerda e a
direita*... enfim um «partido dos
trabalhadores* soa melhor que um
partido utilizado por antigos sala-

zaristas ou caetanistas...

As eleigoes de 2 de Dezembro,
em que pela primeira vez, depois
do 25 de Abril, a direita obtem a
maioria de deputados, sao urn dos
momenios desia dispu’-a em que
as coisas andam pela «diraia*...

A OBRIGACAO DA ESCOLHA -
Escolher entre a «esquerca» e a
«direita» 6 para a maioria cos tra-

balhadores, a unica alteraativa

que existe. Nenhuma perspectiva
parece abrir-se para alem de ca-

pitalismo privado ou capitalismo

de Estado. Ou seja, o que aqui se

coloca em jogo, & a quem vai ven-

der o trabalhador o seu corpo, a
sua imaginagao, a sua vida, se ti

sesquerda*. ou, continuarao a fa-

ze-lo k direita...

Para sermos mais claros: a quem
nos prostituiremos no futuro? Aos
mesmos clientes? Ou. aos novos
candidates?

PENSAM, FALAM, DECIDEM POR TI

AUMENTAM-TE A RENDA, CORTAH-TE A COMIDA

COMPRAM-TE 0 CORPO ROUBAM-TE A IMAGINAGAO

PREPARAM-TE UM FIM HORRIVEL!
ATE QUANDO PENSARAS QUE NADA P0DE8 FA2ER?
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Manual
do bom cidadao

em tempos
de eleigdes

A BATALHA EXPLICA
No sentido de contribuir, quanto possi'vel. para a formagao

de uma verdadeira «consciencia nacional», nao quis este jomal

em vesperas de eleigoes deixar de dar aqui o seu contributo para

que o seu VOTO seja assumido, como deve ser: um acto fun-

damental para a legalizacao dos nossos representantes!

Ao redigirmos estes conselhos para um «bom cidadao», es-

tamos certos que o nosso esforgo nao foi em vao...

1 — SER CIDADAO

Um cidadSo so existe quando
reconhecido peio Estado. Para isso

6 preciso que ele tenha o Bilhete

de Identidade em dia, um paren-

tesco legal, pague os impostos,

quotas do Sindicato, acate as
leis do Pals, ate que estas sejam
revogadas ou modificadas... Ser
cidadao, e ter um comportamen-
to cfvico correeto. nao infringir

a le^alidade. Reconhecer os seus
direitos e os seus deveres.

Se tern mais de 18 anos, ele

possui mais um direito: o de po-

der votarl E um dever: o de vo-

tarl

Como cidadao de maior idade,

tera de escolher os seus represen-

tantes, aqueles que falarao por
ele. Defenderao os seus interes-

ses perante o Estado.
A essas autoridades que assu-

mem, perante a Napao, o cargo e

a competencia de pensarem por
nds, o cidadao entrega o seu voto.

Aos partidos csbe a diflcil missao
de decidirem das nossas vidas,

Chegarem a um consenso sobre o
caminho que o Pals deve seguir.

Votar e pois, legalizar os nossos
governantes.

3

— DIREITA

No lado direito da politics esta

a direita em termos simples. O
cidadao mais ilustrado, chama a

direita a burguesia. Situa na di-

reita os defensores da proprieda-

de privada, dos patroes, latifun-

diarios, senhorios, arrendatarios;

comerciantes, banqueiros, indus-

trials, traficantes, especuladores,
etc. Enfim, as inumeras activida-

de a que se dedica a burguesa.

Quern I§ os jomais costuma
identificar a direita com os que
preconizam a «bomba de neutroes
como arma persuasiva contra a

ameapa dos sovibticos#, com os
que combatem o «perigo comu-
nista# ou os que agora defendem
os «direitos humanos#.

Neste Pals de direita sao tam-
bem «os salazaristasi), (caetanis-

tas», «saudosistas»... Mas b di-

reita situam-se tambem os que
preconizam a «modernizapio da
economic#, a (iniciativa privada#,

o (socialismo reformists#, etc.

Em suma, a direita tern varias for-

A confusao e contudo impossi-

vel: Na aritmetica dos votos, vo-

tar k direita e nio votar a es-

querda.

populares#
lhadoras#.

4

— ESQUERDA

No lado esquerdo da politics,

fica como 6 obvio, a esquerda. Na
partilha do poder mundial, a es-

querda, afirma-se, caminha veloz-

mente para a Esquerdizapao do
Mundo. O esclarecido cidadao,

para quern escrevemos, sabe que
a esquerda esta ao servipo da
«classe operaria#, das «massas

pulares# ou das ^classes traba-

Normalmente da esquerda sao
os partidos da «Reforma Agrbria#,

anacionalizapdes#, da «luta con-
tra a reacpao e o esquerdismo#,
das «amplas liberdades#, da «di-

tadura do proletariado#, etc.

Pelos palses que nomeiam
como exemplo, reconhecem-se nas
suas tendencias. Uns defendem
a Russia contra a China, outros

Cuba contra a Jugoslavia, outros

a Albania contra o resto do mun-
do, etc.

Critbrios curiosos, como a di-

reita os tern, servem tambem para

os identificar: para eles so sao
agressoes a soberania doutros pai-

ses, os ataques perpetrados pe-

los palses capitalistas quanto a
ROssia, por exemplo, intervir e

ocupar militarmente a Checoslo-
vaquia, a Hungria, etc., e pelo
contrario uma simples ajuda...

Uma central nuclear ou uma
bomba atomica, s6 6 mb ou cons-
titui um perigo para a humani-
dade, quando ela pertence aos
«paises capitalistas#, caso contra-

rio represents um passo em fren-

te no desenvolvimento cientifico

e tecnologico...

Ainda noutro caso se reconhe-
cem: os campos de concentrapao,
as torturas, a repressao s6 e ma
no Chile, Indonesia, etc., ou seja
nos «pafses capitalistas#, quan-
to aos hospitas psiquiatricos, pena
de morte, policias politicas, mas-
sificapao, campos de concentra-

pao e militarizapao da sociedade
nos «paises socialistas#, pelo con-
trario represents uma conquista e
uma necessidade vital para a clas-

se operaria...

Os mimeros sao claros: votar

a esquerda 6 nao votar k direita.

5

— VOTAR

O bom cidadao nao se engana.
Ele sabe que votar, 6 dar o voto
a direita ou k esquerda. O «voto
util#, e util para a direita se for

na direita, ou util na esquerda
se for na esquerda...

Ela implica de imediato, a sus-
pensao de graves, protestos de
rua, manifestapoes contra a su-

bida das rendas de casa, etc.,

em tempo de eleipoes. Mais que
isso, esta concentrapao exige que
nao se pense, demasiado sobre os
problemas que, hb seculos, sbo
materia de promessas de gover-
nos, deputados e partidos. Inclu-

sive do partido em que o bom
cidadao votou no ano anterior.

O acto eleitoral exige que nao
nos preocupemos com casos con-
cretos.

Por exemplo, que este ano,
como ha seculos vem acontecen-
do, no Invemo, continuara a ha-
ver cheias e mortes no Ribatejo,

Mondego, e um pouco por todo o
Pals. Continuarb a debandada da
populapao para o «estrangeiro», os
bairros de barracas crescerao
como e habito, etc.

Importa pois que o bom cida-

doa viva o acto eleitoral, deixe
de pensar em coisas como, o que
e isso de (esquerda# - (direita#,

na sua propria vida, e noutras ba-

nalidades.
Em conclusao, o acto eleitoral

obriga por si mesmo, a uma con-
centrapao de todas as atenpoes.
todas as energias, e forpas na
campanha eleitoral.

7

— DESCARREGAMENTO

Momento alto das eleipbes, ele

consists em o cidadao viver o
prbprio voto. A escolha do parti-

do. Manifesta-se pelo combate
ao (outro#, ao que vota na oppao
contrbria.

Este 6, por excelencia o mo-
mento propicio de quatro em qua-
tro anos (ou em casos excepcio-
nais, como este), para o cidadao
descarregar as humilhapdes sofri-

das no emprego, na rua, nas re-

partipoes pbblicas, em casa. As
milhentas chatices quotidianas, a

imbecilidade de um viver sem
vida, enfim, e a altura ideal para
descarregar no opositor politico

os escanos do chefe de secpSo,
os- aumentos do custo de vida
aceites resignadamente, as amea-
pas dos militares engolidas, o Ul-

timo discurso do secretSrio-geral

do partido em quern vai votar, etc.

Aqui, mais que noutras oca-
sides, 6 a altura do cidadao exte-

riorizar. Fazer uso do seu humor
negro recalcado, de uma ironia vio-

lenta sufocada, do insulto, da
provocapao, andar a porrada, ar-

gumentar como o «l(der» do par-

tido, gritar, gesticular contra a
direita se for da esquerda, ou
contra a esquerda se for da di-

reita.

8

— AMNESIA

Esta palavra nao designa ape-
nas uma perda de membria mas
uma limpeza cerebral. Neste caso
ela signifies nao apenas. o acto
posterior as eleipoes, de esque-
cer o que a esquerda ou a direita

prometeram durante o perlodo
eleitoral mas tambbm, em reter

na memoria, para uso quotidiano
frases sem nexo, abstractas, como:
xdireito a habitapao#, (direito k
saude#, (direito ao trabalho#, (di-

reito k educapao#, (direito k liber-

dad e», etc.

9

— ROTINA

Adaptapao aos resultados elei-

torais: isto e, se ganhar a es-

querda o bom cidadao, continuara
a trabalhar, agora para aumentar
a produpbo, salvar o pals, recons-
truir a economia, com entusiasmo,
porque agora: «tudo e do povo,
e e o povo — conduzido pelo

partido — quern manda#.
Se ganhar a direita, o bom ci-

dadSo, deve continuar a traba-

lhar com entusiasmo redobrado.
Porque o pais, sem trabalho e
esforgo de todos, nao poderd
sair da crise economica, nem do
atraso em que se encontra.

«A vontade do povo, 6 quern
manda».

10— CORRECGAO
Depois das eleipoes, o bom ci-

dadao, sempre com as suas obri-

gapoes para com o Estado em dia,

sabera mais uma vez situar-se na
sociedade. Isto e, sabera viver as
telenovelas, o futebol, sentir os
discursos ministeriais, escutar o
telejornal, comprar o produto re-

comendado na telefonia, conde-
nar o «roubo», educar na morali-

dade os filhos, falar correcta-

mente com os superiores hierbr-

quicos, apresentar sugestoes a
tempo para aumentar a produpao
na empresa, discutir comedida-
mente as contas do pais, em suma
viver em sociedade.

Caso nao seja capaz de o fa-

zer, resta-lhe sem grandes pertur-

bapoes, deixar-se intemar num
hospital psiquibtrico ou discreta-
mente suicidar-se.

Um Ultimo conselho: Vota em
ningubm e ninguem pensarb por
til


